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bane serviu-me muito a ampliacao dos horizontes e a V:Lsao mais ".t:!
tegrada e unitaria da real idade geografica.

o tItulo do presente trabalho merece algum esclarecimen

to. Nao se trata, de nenhum modo, de urn exercIcio em futurolo

gia. De igual modo as relacoes homem-natureza nao serao abor

dadas em termos de antagonismo dual. Pretende menos a edifi

cacao urbana e tern mais a intencao holisticamente cultural no

devir da condicao urbana.

Neste caso nao ha necessidade de inserir a abordagem no

ambito especIfico do geografico pois 0 geografo em final de

carreira que eu sou, permite-se tecer urna teia de conjecturas,

de urn cidadao comurn deste final de seculo, cornprometido no vi

ver brasileiro e, como tal, perplexo, cheio de incertezas, du

vidas e temores. E exatamente ~or isso, vendo-se movido por

urna irnperiosa necessidade de "ter esperanca", faz forca para

alcancar algurn otirnisrno. Sob 0 bombardeio hodierno de uma in

formacao rnultipla e confusa, variada em tematica e qualidade,

procurou extrair dela algumas consideracoes em direcao ao tema

proposto.

Urn tal esforco foi canalizado para quatro direcoes. Nurn

primeiro momento, a configuracao que se delineia no tempo

espaco do fato urbano indica que a cidade tern sido e, cada vez

mais 0 sera, a rnorada do hornem na superfIcie deste planeta.

Em seguida, procura entender como tal irreversibilidade em

meio a grave e profunda crise-historica do final deste seculo

podera ser superada. Entre perigos e oportunidades emergentes

da grande crise, quais os signos que se podem captar em dire

cao a algum possIvel futuro? Assim, a penultima etapa e diri

gida a possibilidade de haver futuro e que esse futuro (me

~hor, espera-se) venha a se espelhar na condicao urbana. 0 fe

cho do trabalho recorre a uma metafora literaria para sinali

zar 0 t ipo de mudanca a acontecer no homem e capaz de assegu

rar esta esperanca.
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1. 0 Tempo-Espaco do Fenomeno Urbano e a Permanencia da Cidade

A antigUidade do fato urbano e tal que 0 geografo podera

extrair da propria cidade - urn fato geografico por excelencia

- importantes elementos indicadores da propria evolucao do

pensamento geografico. A propria "localizac;ao" das cidades

forneceu aos "deterministas" urn manancial de argumentos a fa

vor da influencia do meio sobre 0 homem. 0 famoso tratamento

do problema dado por Miss Helen Semple e urn exemplo classico.

Por outro lado, os urbanistas poderao extrair de todo 0

corpo ideologico concernente a cidade, elementos preciosos a
revelac;ao das relac;oes homem-natureza. Seja nas ideologias pre

urbanas seja nas anti-urbanas, havera sempre, em diferentes

graus de clareza, aspectos reveladores dessa relacao que e,

em surna, 0 reflexo do jogo dialetico entre a criac;ao hurnana

e a primitiva natureza. Da condenacao biblica de Sodoma e Go

morra a exaltac;ao de Jerusalem; do idealismo ilurninista da

superioridade da natureza, indutora do isolamento contemplati

vo do "Eu" ao pragmatismo economico de exaltacao coletiva das

concentracoes urbanas, teatro de pratica social, instrurnento

de organizacao espacial, enfatizadora do "Nos" no homus econo

micus, ela esta sempre subjacente.

Se grandes cidades da antigUidade desapareceram ou deixa

ram leves trac;os a agucar a argucia dos arque610gos, muitas

delas tern urna impressionante permanencia tempo-espacial. Delh~

na India, na qual se superpoem onze configuracoes morfo-estru

turais atraves dos tempos talvez seja urn recorde. Roma, Paris,

Londres, Moscou oferecern riqueza de problemas de arqueologia

urbana. Nas civilizac;oes pre-hispanica das cordilheiras ame

ricanas, 0 Mexico oferece 0 melhor exemplo de superposic;ao de

"culturas" urbanas. Nelas todas, e em outros muitos exemplos

possiveis, ha urna imensa riqueza de material esclarecedor so

bre a invenc;ao hurnana ao implantar-se, coletiva e concentrada

mente, sobre urn dado contexto natural que the serve de "s£

tio".

A grande dificuldade,. que subsiste atraves dos tempos,

tern sido sempre aquela de entender como ao implantar-se, de

modo aglomerado, nurn dado lugar, em meio a natureza (SITIO)
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para promover as finalidades sociais (FUNCOES) e polarizar a

organizacao economica dos espacos regionais (POSICAO), 0 re

sultado do construto urbano venha a atingir foros de "harmo

nia" expressa nurna positiva ou satisfatoria qualidade (SANI

TARIA E EST~TICA). As diferencas - ao longo dos tempos enos

mais variados espacos - entre as reqras adotadas e os modelos
resultantes tern aberto sempre 0 campo a critica, debates e

propostas de renovacao. Dai abir-se 0 campo as mais variadas

expectativas ate a categoria das utopias: esteticas, politi

cas, teologicas, etc.

Mas os problemas e insolucoes urbanas tern muito a

ver com a ordem de grandeza ou categoria dimensional do feno

meno. Se eles se avolurnam nas grandes cidades e culminam nas

megalopoles de hoje, 0 fenomeno urbano pressupoe urna rede que
se hierarquiza pelo espaco de modos os mais variados.

o final do nosso seculo apresenta como urn carater espe

cial - a par do grande crescimento da populacao do globo, que

jaultrapassou os cinco bilhoes de habitantes - as megalopoles
que se produzem em verdadeiras regioes metropolitanas.

A escala atingida pelo fenomeno que e a cidade - demons

tracao grafica da categoria dimensional - quando nos damos
conta ou refletimos sobre 0 fato, e impactante. Ficou profun

damente marcado no meu observar para conhecer a comparacao

que me foi dado constatar por ocasiao de dois voos diferentes

no oeste dos Estados Unidos. Nurn deles, entre Los Angeles e
Austin, Texas, foi-me dado ver as 9 horas da manha de urn dia

da maior limpidez de ceu e exposicao de luz 0 "Grand Canyon"

do Colorado. No outro, noturno (21 horas) entre a cidade do
Mexico e Sao Francisco, se me descortinou a visao de Los Ange

les e sua gigantesca conurbacao. A comparacao levou-me a duvi

da. Entre a lenta elaboracao geologica do vale e a breve im

plantacao hurnana da cidade, qual seria 0 resultado mais sur
preendentef ConSiderando as variacoes ou reducoes que a escala

vertical (12 mil metros de altitude) submete a realidade ho

rizontal 0 efeito da percepcao "visual" era equivalente em

grandeza. Em sintese, a obra - ou derivacao - produzida pelo
homem na natureza equivale, neste caso, a grandiosidade do

trabalho das proprias forcas da natureza.
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Se a este exemplo maior adicionarmos todo 0 conjunto hie

rarquico de uma rede de cidades - e sua rede de circulacao e

transportes - pelo territorio, chegaremos a pensar na inter

penetracao que hoje se produz entre 0 rural e 0 urbano. 0 cam

po que se impregna do modo de vida e do conforto do urbano e a

cidade que procura inserir' no seu dominio a presenca da natu

reza. Assim alem de grandiose e um fenomeno conspicuo: a cida

de esta por toda parte. A ordem economica tece a sua teia no

espaco primitivo, impondo 0 viver social aglomerado.

Isso nos leva forcosamente a considerar nao apenas 0 re

sultado final do urbano, as estruturas resultantes, mas aque

la de compreender 0 processo de urbanizacao. As grandes dife

rencas - e 0 proprio antagonismo - entre 0 campo e a cidade

parte de um importante processo historico. Naquele extraordi

nario periodo de conquista da natureza que foi 0 defloresta

mento na Europa Ocidental no inicio da Idade Media, definiu

se 0 contraste violento entre 0 campo - territorio recem con

quistado ao cultivo selecionado de alguns produtos (animais

e plantas) - e os burgos ou os mosteiros, que marcavam esta

diferenca de dominios pelas muralhas e fortificacoes. 0 campo,

abastecendo 0 burgo e a cidade nascente na paz; a cidade, como

centro permanente de trocas e lugar de abrigo e protecao dos

camponeses durante as guerras. 0 burgo ou cidade inicial pri

mou por uma tentativa de inteireza se nao de auto-suficiencia,

pelo mer.~s de sintese bern estruturada. 0 Mont-Sait Michel, uma

antiga abadia-burgo em meio aos "pre-sales" entre a Normandia

e a Bretanha; San Geminiano, com suas torres dominando os cam

pos de Toscana, sao exemplos dessa vida urbana concentrada,

embrionaria e contrastante com 0 campo.

No seculo XVIII, com 0 crescimento das cidades europeias

ao advento da primeira revolu~ao industrial, a cidade ja

crescidasente falta da natureza que the estava proxima. Assim

cogita-se de incorporar as cidades os primeiros jardins pUhli

cos (por volta de 1740).

Neste final de seculo, segundo os paises e reg1oes, as

relacoes cidade-campo sao bern complexas. As cidades grandes

mais bern realizadas nao expulsaram de todo a natureza de seu

interior. Outras enfatizam a elaboracao de uma paisagem total

mente dirigida ao aco e ao concreto, mineralizando-se. Mas 0
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viver no campo e, cada vez mais, influenciado pelas cidades.

Ern espacos nacionais restritos como os de alguns paises da

Europa Ocidental, como a Belgica, por exemplo, quase nao se

nota diferencas marcantes, a nao ser, talvez, que 0 maior uso

de "tamancos" sugira urna predominancia "campestre" no "cida
dao".

Os participantes de uma das excursoes realizadas ao in

terior da URSS (RepUblica Russa) durante 0 Congresso Interna

cional de Geografia de 1976 ficaram admirados ao ouvir decla
racoes de camponeses de uma das fazendas coletivas de que nao

sentiam saudades da tradicional casa de madeira de janelas

entalhadas, corn jardins a frente. Quem passa a semana toda no

campo, trabalhando a terra, au ern cirna de urna ceifadeira meca
nica, prefere viver ern apartamento corn conforto de instala
coes citadinas: gas, eletricidade, corn um empor10 no andar
terreo e ter tempo, nos fins de semana, para ir aos centros
culturais ouvir musica, assistir filmes ou representacoes tea

trais.

A medida que se desenvolvem as tecnologias e sobretudo
aquelas de comunicacoes, as diferencas vao dirninuindo. E a
televisao se encarrega de homogeneizar os falares, as vesti

mentas, os costumes. Ern nosso Brasil de contrastes e contra
dicoes nesse particular avulta uma grande diferenca entre Su
deste-Sul e Norte-Nordeste.

A reconstrucao da Europa Ocidental no pes-guerra e as ex
periencias de "cidades novas" e cidades jardins atenuaram es
sas diferencas. Lernbro-me que 0 saudoso professor Andre Li
bault1 ao nos visitar - apes seu regresso a Franca - dizia
nos: "Parece que eu atualmente moro ern Tours mas talvez seja

melhor dizer que eu moro na Tourraine (regiao) pois 0 que vejo
das janelas do apartamento e um trigal".

Ha ainda um debate aberto - nos paises ricos, naturalmen
te - sobre as vantagens e desvantagens entre a aglomeracao ur

bana e a diluicao e disseminacao de bairros pelo meio dos cam
pos. Nas cidades da America do Norte, ao mesmo tempo ern que
os bairros residenciais, centros comerciais e empresariais se

inserem pelos campos, os centros deteriorados das mesmas es-
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tao sendo reestruturados e modernizados. Aqui entram os pro

blemas de infra-estrutura e servicos, considerando-se que, por

requererem investimentos macicos, sao vistos como menos dis

pendiosos quando concentrados.

As regioes (ou paises) economicamente bern definidas e

estruturadas primam pela clareza da ordem hierarquica do seu

sistema urbano. Veja-se 0 caso da Franca com Paris ao centro

de urn espaco em torno do qual se desenvolve uma hierarquia bern

clara de diferentes graus de organismos urbanos entremeados de

"campo" e ligado por urna eficiente rede (estrutura) e sistema

(processual) de transporte. No outro extremo veja-se a Amazo

nia, onde 0 grau de ocupacao, a incipiencia do desenvolvimen

to economi.co esboca urn quadro urbano pontualizado em organismos

mais proximos do embrionario, quase sem hierarquia e com urna

distancia e carencia de polos ordenadores da economia regio

nal. Na "entrada" - 0 porto de Belem - e ainda urn ponto de en

contro da coleta e extracao de recursos naturais basicos. Onde

nao ha diferenciacao, competicao e especializaCao, nao ha en

sejo de pOlarizacao e hierarquizacao urbana.

Entre 0 campo e a cidade giram os sonhos de viver do ho

mem, abrindo espaco permanente para as insatisfacoes e novas

propostas de utopia.

Prever 0 futuro agora e muito dificil, se nao impossivel.

Nurna consideracao de espaco-tempo do fenomeno urbano projetado

ao futuro, talvez venha a ser mais proveitoso dar algurna aten

Cao as estrategias que 0 homem, atraves da evolucao de sua

"cultura", tern dispensado ao processo de mudanca. As utopias

urbanas sao modelos idealizados que refletem os resultados al

mejados. Elas nunca, ou raramente, fornecem a explicacao dos

meios ou processos para alcanca-Ias. Ha enfase nas novas re

gras enos modelos ideais.

Dentre as utopias urbanas, aquela de carater politico que

e A Republica, de Platao, leva-nos a este sempre lembrado fi

losofo. Na impossibilidade de atinar com 0 futuro da cidade,

a partir do confuso "mirante historico" do nosso agora, talvez

seja proveitoso pensar sobre 0 exemplo platonico, se nao como

finalidade de explicacao pelo menos como meio de encaminhamen-

13



to de urn raciocinio. Tomemos como ponto de apoio urn

preceito platonico.
famoso

"A razao e, ao mesmo tempo, fonte de ordell e fonte
de beleza."

Base mesmo de toda a cultura e civilizacao dita "ociden

tal" a civilizacao grega foi, antes de tudo, urna civilizacao

urbana. Oeste preceito permitam-me extrair as tres palavras

chave para conduzir a nossa abordagem: "razao", "ordell" e "be
leza". Logo no inicio e possivel perceber-se que estes con

ceitos (das palavras-chave) tern variado muito atraves dos tem

pos. A seta do tempo projeta-nos a ideia do antigo, moderno,

contemporaneo. E no contemporaneo estamos agora no emaranhado
dos usos - os mais variados possiveis - "modernidade", "pos
modernidade", 0 que, de si, ja. e revelador de urna soleira para

a mudanca.

Que relacao poderia ter esta discus sao com 0 nosso tema?

Acho - e procurarei convence-los ou predispo-los - que ele e
fundamental para 0 seu entendimento.

Qualquer levantamento que se faca atualmente sobre os se~

tidos em que sao usados "moderno" e "pos-moderno" (modernidade,

sobretudo) nos aproxima do caos2• PreI¥iendo-se a fatos "tempo
rais" sao usados nos mais diferentes campos do saber e nas

mais diferentes concepcoes que se possa imaginar no fluxo dia

cronico de urn suceder. Na complexidade dos "moventes" ele pode
ser usado a qualquer momento ao lange dos elos de urna infi

nita cadeia3.

Parece que a expressao "pos-moderno" mais recuadamente
utilizada deu-se por volta de 1880 quanta 0 pintor Ingles ChaE
man assim se definia, querendo significar que ele seria "mais

moderno" que os impressionistas franceses. Meio seculo depois,

o termo passa do campo das artes aquele da Historia quando

Toynbee, em 1938, admite urna fase ·pos-moderna" da cultura

europeia, identificada a partir de 1875. Urn dos campos em que

o termo marcou maior presenca e discussao foi aquele da Arqui
tetura, a partir de 1949, nurn artigo de Joseph Hudnut contra
a Bauhaus, rotulado "The Post-Modern House", assunto retomado

com mais profundidade por Charles Jencks, no decorrer dos anos
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setenta, ao criticar 0 estilo standartizado e abastardado das

reconstrucoes do pos-guerra que, enquanto se tornava elitista

e sofisticado de um lado, no "popular" esquecia as mais banais

aspiracoes do homem. 0 "pos-moderno" em arquitetura viria con

ciliar estes graves defeitos. 0 projeto do arquiteto ingles

James Stierling (1984) para 0 Museu de Arte Moderna de Stutt

gart poderia ser tornado como expressivo exemplo do que hoje

se considera arquitetura "pos-moderna". E: algo que procura con

ciliar 0 uso das tecnicas mais sofisticadas da construcao e

agradar 0 publico por meio de uma decoracao multicolorida e

ludica, dirigindo-se em retorno a imponencia do "classico".

Para os geografos, historiadores e cientistas sociais, 0

uso veio do campo da economia quando Alain Tourraine, em 1969,

referiu-se ao nosso ingresso numa era "pos-industrial".

No meio desse "imbroglio" selecic.:mei tres abordagens que

me pareceram especialmente esclarecedoras. Se a linguagem e um

meio vivo e essencialmente dinamico na composicao do "humano"

e a poesia a forma mais refinada e sintetica de linguagem, 0

primeiro subsidio provem da critica literaria em Harold Bloom4

que, aplicando a critica fundamentos de Freud-Lacan, elabora

uma estrategia "revisionaria" da historia literaria a luz do

complexo de E:dipo e chega a assercao seguinte:

"Todo poema nao e mais do que uma serie de dispo
sitivos que podem ser interpretados como estrate
gias, retoricas e mecanismos de defesa para a
desleitura de outro poema."

Nesse desejo linear e continuo de superacao do modele an

tecedente ou "genitor", aqui sugerido pela "Angustia da in

fluencia", podemos dar-nos conta da "permanencia" de intento

ao curso desta mutacao. Isto requer, naturalmente, um estado

de tensao que trai grupamentos diferentes de intencoes: se de

desenvolvimento, concebendo-se a realizacao de um projeto ou

de progresso, entendendo-se por isso "emancipacao dos poderes

do espirito".

Guardando aqui a ideia necessaria de "tensao" entendere

mos porque do "poema" de Bloom podemos passar as "cidades in

visiveis" de Italo Calvino, onde, longe de ser um exercicio

formalista 0 escritor italiano e capaz de expressar nelas (ci-
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dades de nomes femininos) "a tensao entre racionalidade geo

metrica e emaranhados das existencias hurnanas". Aqui, na des

cricao - em prosa - dessas metropoles atemporais, ele foge da

imposicao racionalizante, e, sob forte tensao, as encaminha
para 0 mito.

A segunda abordagem - aqui extraida como subsidio de men

sagem - provem de alguem preocupado com a estetica e seu de

senvolvimento-progresso no tempo: 0 pensador frances Jean

Francois Lyotard5 do qual extraio duas assercoes a proposito

de "modernidade".

"A pos-modernidade nao e urna nova era, e a rees
crita de alguns tracos reivindicados pela moder
nidade (anterior) e do inicio de sua pretensao
em basear sua legitimidade no projeto de emanci
pacao da hurnanidade inteira pela ciencia e pela
tecnologia."

Ao explicar esta assercao e 0 seu proposito (em entrevis

tal mobiliza tambem urn elemento freudiano - a fobia ou pavor

"insensato" que a paciente Emma era acometida diante das lojas
nas quais nao ousava entrar sozinha - propondo a analogia en

tre Emma e a sociedade do Ocidente Moderno que acredita poder

curar-se de sua fobia atual apelando para urna forte dose de

"heroismo" para assegurar-se urn futuro onde possa "entrar em
todas as lojas".

Preconizando urn resultado desastroso para esta pretensao,

ele ajunta:

"Ao longo de toda a modernidade (que ja esta ve
lha) a "pOs-modernidade" e a tentativa de esten
der a angustia que da lugar a fobia e a sua re
pressao "ativista".

desleitu-

confirma
ao longo
coletivo

emancipa
modernidade

Aqui ja adiantamos mais urn passo importante. A

ra do poema acrescentamos a reescrita no projeto de

cao da hurnanidade. Geracoes seguintes de poetas;
(ja velha) e pos-modernidade (novo projeto) aqui se

e complica a continuidade (ou perenidade) da mutacao,
do tempo. Do poeta, ser individual, a humanidade, 0

absoluto.
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A terceira luz, a mais iluminadora, provem de um filoso-

fo-teologo brasileiro, Henrique de Lima Vaz, no seu artigo,

"Religi,3.o e Modernidade Filosofica,,6.

Ensina ele que apenas a civilizacao do ocidente apresenta

as condicoes necessarias e suficientes para que nela viesse

a surgir a forma do saber que denominamos "filosofia". Em tor

no do seculo VIII a.C. na epoca classica da historia do Medi

terraneo Oriental que, da celula grega, estendeu-se pelo con

torno mediterraneo, peninsula ocidental do continente eurasia

no ate as Americas num continuum que - sem grandes ruptiJras - ja

abrange 26 seculos. Como civilizacao filosofica e diacronica,

posta que faz do modo temporal do agora 0 mirante historico

privilegiado para medir e julgar 0 tempo. Assim 0 "tempo" pas

sa a ser "0 lugar do conceito, ou filosofia, que e tempo cap

tado no conceito".

Dai encontrarmos 0 fato surpreendente de que muitos dos

problemas do nosso agora ja tenham aparecido claramente em

esboco ou bern delineados - na Ilustracao Grega. Especialmente

no V seculo, 0 seculo de Pericles. Ai, na orbita da razao fi

Loso f Lca - a razao denonstrativa ou 0 lDgos COIlD epistaE ou COIlD c1en

cia - passa a ocupar 0 centro simbolico da civilizacao grega.

Assim, a filosofia situada no presente da reflexao pode confe

rir ao mesmo presente a dignidade do novo que advem ao tempo

COIlD di£eren<;a qualitativa na :identidade do seu monotono fluir. 7

As diferencas que surgem no novo, no moderno (ate 0 pos

moderno), neste suceder, sao seqdencias de sistemas centrali

zados em um dado tipo de razao (filosofica) que ocorre num

dado tempo.

Assim, na civilizacao ocidental, ha uma razao presidindo

a organizacao "solar" de um sistema que nasce com a primeira

modernidade: a Ilustracao Grega.

Essa estrutura planetaria sera, dai por
diante, a estrutura fundamental do ceu simbolico
das modernidades que iraQ se suceder na historia
do Ocidente. Tantas serao elas quantas forem as
formas de Razao, filosoficamente configuradas,
que ocuparem 0 centro do sistema de cultura.

A modernidade pois, vista desde 0 angulo da con
ceptualizacao filosofica, significa a reestrutu-

17



racao modal na representacao do tempo, em que es
te passa a ser representado por urna sucessao de
modos ou de atualidades, constituindo segmentos
temporais privilegiados pela forma de razao que
neles se exerce. Nesse sentido 0 tempo e vivido
como propriamente historico e nele algurna coisa
acontece que pode ser chamada qualitativarnente mo
derna•.•....• :•••.••..••••..•••••••••.••••••••••• :-............ -;- .
... para falar como Hegel no qual a filosofia tra
ca urna nova forma de Razao. Na orbita dessa nova
forma organizia-se, errtjio , 0 sistema sirnbolico da
modernidade."

Importantissimae

suita estabelece entre

riadora. Entenda-sea

ainda a distincao que 0 filosofo

ciencia historica e consciencia

primeira como:

je

histo-

" .•• discurso explicativo do passado, pois nela a
representacao do tempo mostra de forma explicita
a transformaoao qualitativa operada pelo ingres
so da memoria coletiva do passado na orbita do
presente privilegiado da Razao".

Ja a consciencia historiadora e, por excelencia, uma

consciencia moderna. Exemplo: Herodoto e Tucidides sao pra-

ticarnente contemporaneos, mas, de urn a outro, a narracao. his
torica acaba por integrar-se plenarnente na Ilustracao Atenien
se. Dai decorre que:

"Pensada filqsoficamente, a ideia de modernidade
e, assim, corretiva a formacao de urna consciencia
historica, cuja primeira caracteristica e 0 pri
Vilegio conferido ao proprio ate de filosofar na
atualidade de seu exercicio, de ordenar e julgar
o tempo, e cuja primeira manifestacao e pois, 0

aparecimento da conscienciahistoriadora."

Da primeira mod~rnidade (Ilustracao Ateniense ou Grega)

ate os nossos dias, muitas modernidades se tern sucedido, ao
sabor das mutacoes das Razoes da filosofia, tornando, assim,
o tempo - no dizer de PIatao - "a expressao movel da eterni
dade imovel" ou, naquele de Aristoteles - "a medida do movi

mento regido pela eterna revolucao circular dos atros divi-

nos".

Para 0 proposito deste artigo melhor sera determo-nos na
ultima modernidade acontecida, e ja velha, a qual a da crise
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hist6rica que atravessamos ja e urn prenUncio. Pode-se datar a

soleira como acontecida em 1629 - ana em que Descartes escre

veu as Regulae ad directionen ingenii - onde evidencia os si

nais de ruptura com a razao aristotelica. Esta e a modernida

de que vinha vigorando e na qual a concepcao do Universo re

pousava na visao mecanicista da fisica de Newton, base de todo

o conhecimento cientifico. A partir do seculo XIX, e mais en

faticamente no inicio do seculo XX, acurnulam-se sinais eviden

tes da necessidade de elaboracao de urna nova Razao. E e a par

tir dai que tern proliferado enormemente as diferentes propos

tas de modernidade e soleiras para pos-modernidades. Diferen

temente da penultima (a ultima ja velha) nao se podera alcan

car a precisao de urna data mas a sobrecarga de eventos super

postos ao lange deste seculo. s6 0 futuro possibilitara a mar

ca do "ponto de mutacao".

Urn dado quantitativo importante sobre esta mutacao pode

ria ser extraido da propria urbanizacao do planeta Terra. Para

urna populacao que ja atingiu os cinco bilhoes de habitantes,

constata-se que ela se tornou eminentemente urbana. Dos 735

milhoes de urbanitas em 1950 passou-se, em 1985, a dois bi

Ihoes enquanto as projecoes para 0 ana 2000 estao em torno das

tres bilhoes.

Assim, neste final de seculo, de recursos escasseantes e

de poluicao deflagrada, 0 homem passa a viver, cada vez mais,

de modo intensamente ag~omerado. A cidade e por excelencia 0

lugar do homem na Terra, 0 seu habitat. A questao ambiental

se associa intimamente a questao urbana.

A cidade e urn fato. A urbanizacao e urn fenomeno irrever

sivel.

2. A Grande Crise. A Ci.dade e 0 caos

Uma das melhores evidencias de urn momento capital de pas

sagem de urna modernidade para outra e 0 desencadeamento de urna

fragorosa crise. A primeira modernidade (llustracao Grega) foi

acompanhada de uma crise. 0 nosso agora - ja mo hii riiivicla e urna
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grande crise historica8. t 0 momento das desleituras, dos des

montes das estruturas para que se possa elaborar a reescrita,

as reestruturacoes, enfim, elaborar uma nova razao. Impossivel

marcar 0 evento definitivo como apontar 0 autor da proposta da

nova razao inauguradora dessa "modernidade". Mas ha 0 embara
CO do aCUmulo de eventos, a multiplicidade de propostas acom

panhadas de duvidas, descrencas, revolta, ate indignacao.

Parece melhor indicado apontar aqui momentos do seculo

em curso para exibir a forca das mudancas e a brevidade do

tempo que os separa, com 0 intuito d~ clarificar 0 racioci

nio para 0 nosso tema.

Se olharmos para 0 inicio do seculo veremos que ali ocor
rerarn fatos os mais relevantes em diferentes dominios do saber

humano. to tempo da Relatividade de Einstein (1905-1912), dos

Quanta com M. Plank (1901-1912), de Picasso pintando "Les De
moiselles d'Avignon" (1907), de Freud revelando a interpre

tacao dos sonhos (1900). As grandes cidades ating1am 0 primei

ro milhao de habitantes. 0 dominio do homem sobre 0 planeta

chegava, a duras penas, a conquista dos polos (1907). A tec

nologia dos transportes, engatinhando na navegacao aerea, lan

cava-se nos mares com 0 Titanic (0 insubmergivel) que na via

gem inaugural foi a pique por um "iceberg" (1912). A revolu

cao russa inaugurava (em pais 1nsuspeitavel posto que rural)

o socialismo, enquanto se anunciava 0 fim do capitalismo. Nes

se inicio de seculo 0 Brasil, recem entrado na Republica,

viveu 0 auge da exportacao do cafe enquanto perdia 0 mercado

da borracha da Amazonia. Malgrado sua classificacao economica

no "ranking" mundial era a terce ira Marinha do Mundo. Euclides

da Cunha apregoava: "Estamos condenados a civilizacao. Ou pro

gredimos ou desapareceremos." A cidade de Sao Paulo, ao entrar
nos anos vinte, muito menor que 0 Rio de Janeiro, era a melhor

infra-estrutura e qualidade de vida urbana do pais.

No meio do seculo 0 saIto ja era grande. 0 homem ja se

Iancava a conquista do espaco 1naugurada com 0 Sputinik (1957)

e, com sucesso, projeta-se e vern de volta, em sua viagem a
Lua (1969). Inicia plataformas e estacoes espaciais. Os even

tos importantes sao tantos que se fica embaracado na escolha,

se nao da impossivel data, pelo menos de urn segmento temporal
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para indicar esta importante soleira.

Por solidariedade "corporativa" poderia seguir a sugestao

do geografo David Harvey9 que, ao aplicar a nocao de moder

nidade a economia, apresenta 0 segmento 1965-1973 como um

marco na "inauguracao de um novo sistema economico e social".

Ignorante do mecanisme economico, eu nao saberia julgar a pro

posta mas seria bastante lembrar a Conferencia de Estocolmo

(1972) e a crise dos Combustiveis desencadeada pelo petroleo

arabe (1973) para concordar com a escolha.

A questao dos combustive is esta superposta a "questao am

biental" e nao seria exorbitante apontar 0 periodo como aquele

da discussao intensiva a ponto de deslanchar a "questao urba-

na". A Sao Paulo do prefeito Olavo Setubal e a New York do

prefeito Edward Koch, irmanam-se face a impotencia de ambas

em solucionar os seus problemas.

Chegamos assim a grande crise e ao cerne do nosso tema. A

crise que se espelha na cidade e acompanhada de modo equiva

lente na ciencia, que, embora capaz de gerar a alta tecnolo-

gia que atingiu, enfrenta serios problemas como sua "ratio-

nale". A razao cartesiana mostra-se insuficiente. De nenhum

modo desacreditada mas certamente insuficiente. Enquanto isso,

a filosofia ainda nao reescreveu a nova razao. Vive-se, antes,

a demolicao da razao anterior, avizinhando-se da barbarie, num

irracionalismo constrangedor.

Mas, como ensinam os chineses, a crise e, ao mesmo tempo

perigo e oportunidade. Em tal estado de razao, quais as opor

tunidades futuras para ordem e beleza na cidade? As duas ulti

mas estao intimamente ligadas ao trabalho do homem em deri-
10var a natureza, a qual ele pertence e da qual e agente. Se

a crise exige solucoes para as derivacoes negativas quais as

possibilidades de oariaLi.za-s La s para derLvacoe s pos Lt.Lvas ?

Ao focalizar 0 futuro da cidade, isto exigiria, pelo me

nos que se completasse 0 esquema iniciado pela comparacao do

inicio e meio do nosso seculo com a entrada do proximo, ja nao

tao distante.

Mas as mudancas se processam hoje com tal rapidez que uma

das caracteristicas da grande crise historica do agora e exa-
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tamente a retracao do horizonte projetivo. Tanto e assim que,

nestes momentos, torna-se evidente - como parte do irraciona

lismo - 0 apelo aos oraculos. Mas ate 0 homem da grande era

tecnologica encontra, mesmo na ciencia, urna limitacao a sua

capacidade de preyer, corn exatidao, toda urna serie de fenome

nos complexos cujo principio de ordem the escapa. Dai colocar

se a validade de tecer urn jogo de estrategias alternativas.

A mim me parece que urn dos esteios fundamentais e refle

tir sobre a grande contradicao do mundo atual: enquanto a tec

nologia das comunicacoes e informacao aproxima 0 mundo a ponto

de induzir a ideia da "aldeia global", 0 jogo do poder poli

tico criado pela configuracao do espaco economico cria 0 maior

contraste, seja dentro das nacoes mas sobretudo no grande con

junto que elas constituem no globo.

o primeiro topico a ressaltar e que 0 mun«Q ern crise his

torica do nosso agora e urn mundo dividido, onde os espacos ec£

nomicos sao partilhados de modo a promover a desigualdade e os

contrastes. A Conferencia de Estocolmo (1972) ao tratar da

questao ambiental, teve como conclusao fundamental aquela de

que 0 mundo se divide em paises ricos e paises pobres os quais

tern visoes completamente distintas do problema. 0 que aconte

cera na Conferencia do Rio de Janeiro? Se em Estocolmo reuni

ram-se mais eco ativistas, intelectuais de diversos campos do

saber e de investigacao, aquela do Rio (1992) tera, ao que pa

rece, chefes do Estado, 0 que the confere status de excelen

cia politica. Muito provavelmente poderao confirmar a eviden

cia de que existem paises "competentes" que solucionam os seus

problemas com rapidez e paises "incompetentes" atacados de

grande lentidio no agir. Esta antinomia devera sobrepor-se

aquela de credores-devedores, dominadores-dominadosf Aguarde

mos 0 grande evento que se aproxima.

No que se refere especificamente as cidades, em pouco tern

po evidenciou-se 0 fate de que 0 crescimento delas nao acom

panha proporcionalmente a pujanca economica. Foi-se 0 tempo em

que a maior cidade do mundo em populacao tambem 0 era ern ri

queza, como aquela Londres ate os seus seis milhoes de habi

tantes. 0 jogo da economia - apoiada ern corporaCoes multina

cionais mais do que em governos - permite que grandes centros

de riqueza estejam sediados em cidades nao espetacularmente
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maiores11. As maiores cidades passam a se-lo pela excessiva

concentracao populacional "implodida" nelas, pelas desorgani

zacoes dos espacos rurais nos paises nao desenvolvidos. Mexi

co e Sao Paulo serao as grandes megalopoles do inicio do secu

10 XXI.

E as diferencas e abismos economicos se refletem nao ape

nas dentro dos paises a espelhar na cidade seus contrastes eco

nomicos internos. Isso e peculiar as metropoles - as vezes in

completas e satelitarias - dos paises em desenvolvimento, onde

a implosao demografica advem de migracoes internas impostas

pelas profundas desigualdades regionais. Em escala bern mais

ampla, as grandes metropoles dos paises ricos, hegemonicos na

economia mundial, estao longe de ser paraisos de ordem e bele

za. t bern sintomatico que Nova Iorque, Los Angeles e Miami

sejam cidades acentuadamente "bilinglles" gracas a concentra

cao - sem falar nos guetos negros - de latinos (portorrique

nhos, mexicanos e cubanos). Embora em padronagem diferente, as

metropoles europeias de hoje - sobretudo as sedes dos paises

lideres do colonialismo de ontern - estao sobrecarregadas de

altos contingentes de "indesejados" imigrantes. Tal como a Ro

rna declinante sob as hordas de barbaros e colonizados, Lon

dres, Paris, Frankfurt lutam contra estes "indesejaveis" dando

origem a sombrios movimentos racistas, inclusive neo-nazis

tas.

A Europa, que se quer unificada em 1992, ve-se abalada,

paradoxalmente, por movimentos revolucionarios internos - ir

landeses, bascos, cataloes - que culminam no atual drama da

Iugoslavia. A unificacao da Alemanha, apos a queda do muro de

Berlim, revoluciona 0 quadro atual do poder mundial, ajudada

pelo desmoronamento do comunismo.

A grande e poderosa Uniao Sovietica de ontem, no caos eco

nomico, se fragmenta a cada dia. 0 grande imperio colonial her

dado dos tempos de Pedro e Catarina - os grandes - quebrada a

sutura do Partido Comunista, agora se esfacela.

No que concerne a "natureza" ha tambem a assinalar uma

grande diferenca, especialmente no que concerne a biota, en

tre as partes intra e extra tropicais. Os dominios intra tro

picais, reconhecidamente mais exuberantes e variados, possuem
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relaeoes ecologicas disparmente frageis, susceptiveis de des

gaste rapido e maior dificuldade de recuperaeao.

E esta divisao - 0 que e mais importante ainda - e feita

ate no que concerne as "civilizaeoes". Ao admitirmos a civili

zacio filosOfica ocidental, estamos discriminando a maior par

te da hurnanidade. E, se as Americas estao incluidas naquele

contexto "civilizatorio" no que se refere ao desenvolvimento,

elas sao nitidamente divididas, dando margem a urna America

Latina, sub e intertropical exoticamente destoando, em termos

economicos, do grande conjunto.

Esta divisao desigual configura-se como urn dos serios

inconvenientes ou mesmo perigos do nosso agora. E aqui, ao

lade dessa forca "divisora" da organizaeao economica e do jogo

do poder mundial, contrapoe-se a forea "unificadora" da comu-

nicacao e infOIll'aeiio. A apurada tecno16gia das canunicacc5es possibilita

urna certa ubiqUidade do homem de hoje, ligado a todos os lu

gares por urna rede poderosa de noticias que informa, sobretudo

visualmente e deixa ver essas difereneas. A substituieao das

sociedades "de classes" pela grande sociedade "de massas" vem

transformando - pelo estimulo e motivaeao permanentes - socie

dades que eram "disciplinarias" em sociedades sob controle, ou

"dominadas" .

o fator "velocidade" nas comunicaeoes e transportes tem

grande peso na elaboraeao do "modelo" da cidade hodierna. Uma

das propostas de retrato mais interessantes do modelo urbano

desse final de seculo e aquela elaborada pelo urbanista fran

ces Paul Viriliol 2• Tomando a velocidade como urn dos vetores

basicos do poder, ele aponta as cidades como ilhas "minerali

zadas", ligadas pelo ar - avioes - e ao sabor das redes de co

municaeao inclusive com sate lites espaciais. Isso gera no

estatuto atomico vigente - urna enorme inseguranea territorial

a cujo interior as desigualdades sociais geradoras de violen

cia interna impoem maior reforeo.

paradoxalmente, esta aparente ubiqUidade, como assinala

Paul Virilio, quer significar a possibilidade de que a "tele

realidade apresentada ao vivo venha a suplantar a.realidade da

presenea do espaco real dos objetos e dos lugares". Isto colo-
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ca 0 homem de hoje numa posicao de "onipresenca a distancia"

que podera ser capaz de levar 0 individuo a perder sua relacao

com 0 exterior. Esta e uma questao fundamental para a vida

aglomerada do homem. Enquanto se desmonta e se procura uma no

va razao ha que considerar - no futuro da cidade - que se es

ta produzindo toda uma reversao na ordem social.

A cidade "civilizada", ate a virada do seculo XIX para

o XX, era ponto convergente de criacao, mostruario da capaci

dade de poder economico, acao politica, criacao artistica de

um pais. A Paris do Barao Haussman, a Viena do fim do seculo

foram teatro de grandes reformas e embelezamento. Ali se al

cavam tanto as expressoes do mundo da cultura - bibliotecas,

museus, teatros, pracas de esportes, etc. - como as derivacoes

nos elementos naturais da paisagem eram "engrandecidos" pelo

engenho humano. A cidade adquiriu foros de grandeza, exibindo

aquela razao pelo que oferecia de imagem do poder ordenador e

embelezador do homem no seu lugar de morada. Nesse caso nao

era um local para se avaliar aquele bisonho dualismo da "luta"

entre 0 homem e a natureza. Era antes, um mostruario da capa

cidade de exibir, acima de tudo, uma vitoria da "c ultura" so

bre a primitiva natureza.

o lugar da natureza na cidade do homem, mesmo entre nos,

tern seus momentos positivos: 0 replantio da Floresta da Tiju

ca e a criacao do Parque do Flamengo (Burle Marx) no Rio de

Janeiro dao exemplo disso. As favelas tanto do Rio quanta de

Sao Paulo, a poluicao do Tiete e da Guanabara, sao 0 lado da

"barbarie". As areas degradadas do Brooklin, em Nova Iorque,

o aterro sistematico dos igarapes de Manaus, sao feridas no

tecido urbano refletindo incapacidade de solucionar problemas

sociais.

Nota-se, com certa razao, que a crescente tendencia a uni

formidade arquitetonica e urbanisticas das cidades diminui 0

vulto das obras de enriquecimento urbano interno (palacios,

monumentos, etc.) destacando-se na paisagem a grandiosidade dos.

aeroportos, cada vez maiores. pelo crescimento progressive das

aeronaves e tambem as vias expressas prvcurando facilitar 0

aumento da Ivelocidade"13. Este e 0 modelo que se aplica a or

qam.aacao metropolitana dos paises ricos regem3nicos condutores da
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economia e do poder.

Muitas outras, satelitarias e dependentes, exibem ao mes

mo tempo urna parte que se quer aproximar do modelo "universal"

e outra mergulhado em problemas especificos de suas dificul

dades nacionais. Aqui nestas assenta bern 0 modelo tracado pelo

sociologo frances Alain Medam1 4 em que 0 jogo dialetico entre

a "cidade pressao" e a "cidade organizacao" e particularmen

te forte.

Mas a ambas nao falta a caracterizadora dose de poluicao

ambiental e violencia social tornando-as 0 territorio da inse

guranca. A cidade do final do seculo xx configura-secada vez

mais afastando-se da ordem e da beleza e identificando-se com

o caos. as grandes organismos urbanos de hoje atingiram urn tal

grau de complexidade que dificultam qualquer esforco de ava

liacao a partir daquele preceito platenico. A cidade, imper~o

da desordem e da feiura, nao pode evocar qualquer resquicio de

"z-az ao" .

Mas nao sera apenas mediante essa via estetica ou artis

tica que a analise da cidade hodierna se mostra dificil. Do

proprio ponto de vista de urna analise cientifica. E aqui tor

na-se necessario evocar as proprias limitacoes atuais da cien

cia a enfrentar fenemenos de complexidade insuspeitada. E a

propria ciencia de hoje, malgrado todo 0 seu sucesso canaliza

do para a aplicacao tecnologica, enfrenta serios problemas e

desafios. Tambem ela se ve atingida pela grande crise.

Assim, e da maior importancia a compreensao da grande mu

tacao por que vern passando a ciencia do que muitos, inclusive

grande parte dos cientistas, nao se tern dado conta. Se a teo

ria da relatividade proposta por Einstein tern side responsavel

por urn abalo na concepcao do universo (macrofisica), aquela

dos Quanta, a partir do momento em que penetrou nos dominios

do infinitamente pequeno (microfisica) alem da unidade do ato

mo, pes a nu que ha graus de complexidade de tal ordem que es

tao a requerer outros raciocinios, outras geometrias, enfim

outra razao. Se a cartesiana suplantou a aristotelica, faz-s£

necessar~o 0 aparecimento de urna outra. Se relatividade e

quanta provem do inicio do seculo, e nao foram ainda perfei

tamente assimiladas e em parte porque elas foram apenas novos
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que as

humanas.

as maio-

correntes

"agnosti-

pontos de partida para urna seqUencia de formulacoes novas, su~

seqUentes, cujo surgimento esta ocorrendo agora, e as primei

ras noticias e sobretudo a divulgacao esta em c~rso. Em meio

a muita novidade, ha inclusive urna preocupacao com 0 "caos".

Eu pzopzLo, ao encerrar minha carreira de geografo pes

quisador preocupei-me, nurn esforco de autocritica, em fazer urn

esforco maior para sondar estas promissoras oportunidades que

estao surgindo na ciencia. 0 resultado foi reconfortante pois,

malgrado muitas limitacoes, deu para perceber que ha urn im

pensado grau de ampliacao no horizonte da ciencial S.

A ciencia da modernidade passada - da razao cartesiana e

da visao mecanicista do Universo de Newton - era urna ciencia

que supunha urna ordem universal e a perseguia, municiada de urn

metodo especial e rigoroso para descobri-la e revela-la, com

seguranca, em termos de "verdade". Ate acreditava ser possivel

explicar qualquer fenomeno, caso conhecesse seu "estado ini

cial" .

Embora seguida ainda por muitos, esta ciencia tern seus

fundamentos seriamente abalados. Hoje, tem-se tornado conscien

cia de sistemas dinamicos instaveis. Ja se enfrenta 0 enigma

do "caos" que ora se apresenta com tanta freqUencia que abala

a nocao de ordem do mundo e a validade ou rigidez das leis

universais. Nao se confirmam mais as causalidades lineares em

certos feno~enos complexos que exigem mais urna conjuncao de

causas ou eventos sincronizados. Nao se elimina mais 0 "even

to", mas procura-se conciliar a necessidade abstrata das leis

com a realidade dos eventos. Progride-se a passos ~argos em

direcao a urna nova razao, urna racionalidade que nao seja tao

pretensiosa a ponto de produzir urn conhecimento que seja torna

do como certeza absoluta ou erro, admitindo a possibilidade da

duvida. Lembremo-nos do principio da incerteza (Werner Heis

senbergl uma das brilhantes aquisicoes advindas do campo teo

rico dos quanta.

Este encaminhamento propiciara urna situacao em

ciencias ditas exatas se aproximem das outras ditas

Atualmente, a partir da Fisica - de onde tern emergido

res preocupacoes epistemologicas - embora em duas

aparentemente dissociadas (a dos "misticos" e ados
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cos") encaminham-se para a necessidade de uma episteme que

seja mais conjuntiva. Chegam uns (os misticos) a preconizar

compreensao do universe que seja oriunda de uma fisica mais

"ecologica". E uma ciencia mais integrada no campo geral da

cultura.

Esta nova visao da ciencia ajudara a fundamentacao filo

sofica para elaborar a razao adequada ao futuro, marca e sinal

decisivos dessa "modernidade moderna" se e que assim se pode

ria expressar esta ~ue esta nascendo. E nascendo nao setorial

mente, mas irmanand6 e harmonizando os diversos saberes.

Basta mencionar este fate para que se imagine tambem os

problemas imensos que a Universidade de hoje tera que superar

para adequar-se ao futuro. A pUlverizacao dos saberes numa

miriade de disciplinas, organizadas em departamentos estanques

e estruturadas em unidades (escolas, faculdades ou instintos)

ajudam a expressar este caos num negocio de concepcoes profis

sionais fragmentadas, de modo a estimular a rivalidade e 0

espirito de "corporacao".

A tentativa de compreender as leis da natureza - sempre

vistas "em separado" da permanente e perene acao derivadora do

homem sob a coercao das forcas sociais e do determinismo eco

nomico - resulta apenas em frustracao. 0 desempenho human0

entre 0 jogo da natureza exterior e a sua natureza interior,

passa por um vies fundamentalmente cultural. Dai a necessida

de de andar derivando pela antropologia (Como estariam atuais

os antigos cursos de Geografia e Historia!) e sobretudo pro

curando na criacao artistica aquilo que a ciencia nao tern side

capaz de desvelar.

A tensao produzida pelo efeito oponente das forcas de in

tegracao a que somos submetidos pela in formacao e os "mass

media" - ao lado do redimensionamento da ciencia e sua orien

tacao para 0 holistico e a constatacao de que esta integracao

e dificultada pela natureza - "naturans et naturata" - das fOE

cas que nos isolam pelas diferencas (tropico sub-desenvolvido)

economicas e formidavel. Equivalente, ou talvez mesmo superior

aquela da luta do individuo em integrar-se na comunidade so

cial e auto-afirmar-se como pessoa, como ser humano.
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Estas diferencas no campo do economico, excluindo "espa

cos" diferenciados, implica, do mesmo modo, em que se consi

derem "tempos" miiltiplOs de evolucao historica. Dai haver urn

panorama variado de cidades e falar-se, com razao, em discre

pancia sobre os significados e sentidos que se confere a "mo

dernidades" quando dirigidas a campos setoriais ou restritos.

Nao e sem razao que 0 eminente antropologo e atual 5enador

Darcy Ribeiro digal 6 que "modernidade no Brasil com fome e

todo mundo ter emprego, toda crianca ter uma escola". Natu

ralmente aqui tem-se 0 conceito tornado em sentido peculiarmen

te restrito, posto que a "modernidade" se associa ao preen

chimento de requisitos basicos da dignidade hurnana.

5e a seta do tempo, para avaliar a trejetoria do homem,

tern sido colocada na direCao de uma linearidade diacronica que

fica atenta a perturbacoes ao longo desse trajeto - de que as

revolucoes cientificas (de Kuhn) e a propria mUltiplicidade de

"modernidades" dao testemunho - na segunda metade do seculo xx

procurou-se dar enfase a visoes sincronicas de combinacoes e

arranjos morfologicos formais, em "estruturas" (estaticas) re

presentativ.as de comportamentos, relacoes e desempenhos, em

"processos" (dinamica). A combinacao dessas duas componentes

chegou a urn ponto em que se principiou a dar conta da existen

cia de estruturas de alta complexidade ao mesmo tempo em que

se percebeu que elas se viam dinamizados por processos alta

mente instaveis, longe do "equilibrio", e ate geradores de no

vas formas de energia interna, perturbadoras das estruturas.

Chegou-se, assim, aos importantes conceitos de energias e es

truturas "dissipativas". Para 0 entendimento dessas sao neces

sarios novos raciocinios, bern como as necessarias geometrias

(estruturas) e algebras (processos). Dai 0 advento das mate

maticas ditas "fractais".

Retoma-se a discus sao da famosa duvida de Einstein: "0

tempo e urna ilusao ou esta. na base do conhecimento da natu-

reza?" A esta pergunta 0 cientista russo-belga Ilya Prigogine

vern procurando responderl ? no que ele admite ser urna "redesco

berta do tempo". A fisica do nao equilibrio e 0 estudo dos

sistemas altamente dinamicos e complexos, forcou a urna revi

sao no conceito de "entropia", gracas a estas importantes e

insuspeitadas transformacoes internas, ditas "dissipativas".
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Estas ideias foram evidenciadas nao s6 na biofisica (I . Prigo

gine), mas em varios outros campos de investigacao tais como

na biologia, com os estudos de populacoes de Robert May (1970)

que, por sua vez, sintonizam com as descobertas pioneiras do

meteorologista Lorenz (1962-1964).

Hoje as equipes multidisciplinares de Prigogine na Uni-

versidade Livre de Bruxelas, aplicam estas novas concepcoes

ate ao estudo das cidades.

A desestabilizacao dos conceitos concernentes aos siste

mas dinamicos e urn fenomeno preocupante pois, nao se conhecen

do as famosas "condicoes iniciais" - a partir das quais tudo

se expl icava - e forcoso incluir descricoes probabilisticas.

Atinge-se - na analise desses sistemas muito instaveis 0

conceito de "tempo interno", a partir do qual se chega a con

clusao de que "a cada topologia corresponde uma idade interna

do sistema". 0 nascimento das desordens e estados ca6ticos

revoluciona aquela ciencia obcecada pela ordem. E sera muito

dificil ajustar esse tempo interne a ideia de tempo especiali

zado da Fisica Classica.

E por estranho que possa aparecer, esta nova ideia de

tempo - em suas caracteristicas de duracao - aproxima-se da

ideia do tempo qualitativo do fi16sofo Bergson.

A separacao entre 0 espaco-tempo vazio da Fisica e 0 es

paco-tempo ativo das ciencias da vida tende a se preencher.

"Comecamos a reconhecer 0 papel criador do tempo e a admitir

que a irreversibilidade constrai".

Se a irreversibilidade da urbanizacao em nosso

chegou a urn alto grau de complexidade, aproximando a

do caos - a c1E;ncia do nosso "agora" esta lancando-se

mente na elaboracao de uma teoria do caos.

3. A Possivel Esperanca para 0 Futuro da Cidade

planeta

cidade

exata-

Se a cidade - irreversivelmente a morada do homem - che

gou a complexidade do caos, a ciencia do homem acena com a

possibil idade de desvelamento do caos. Isso equivale a dizer

~ue a cidade do futuro podera ser melhor planejada, planeja-
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mento esse que sera presidido por uma nova "razao", em via de

elaborar-se no momento presente. Desde que - como ja 0 admite

a ciencia - nao sejamos tolhidos pelo trauma imposto pela ob

sessao do objetivo, do exato, do verdadeiro, mas conciliemos

o fisico ao metafisico, adicionado ao probabilistico, ao sub

jetivo, ao aproximativo, os pIanos poderao abrir-se a novas

utopias.

A primeira grande dificuldade a superar e aquela, ja apo~

tada, da retracao atual dos horizontes projetivos. Os exerci

cios de projecoes demograficas sao aterradores. Ao se estimar

a populacao do globo em meados do seculo XXI entre 10 e 15 bi

lhoes de habitantes atingimos algo quase inimaginavel. Com es

se nfrmero de seres humanos na Terra a unica coisa que parece

certa e que os termos da relacao homem-natureza terao que ser

colocados em bases inteiramente diferentes daquelas que vigo

ram no presente. E, mais do que isso, sera absolutamente in

dispensavel que tambem os termos de relacoes entre os homens

- entre as nacoes e entre os elementos internos de uma mesma

nacao - terao que passar por mudancas radicais.

E com isso, ante tais nfrmeros e tais expectativas de mu
dancas, como prever 0 futuro da cidade~ Sera tao dificil quan

to prever 0 proprio futuro do homem.

Alem da quantidade, ha 0 problema da "qualidade" sem que

com isso queiramos imputar-juizos de valores, mas apenas cons

tatar 0 vigente peso das diferencas.

Se pUdessemos tomar esses 15 bilhoes de seres hurnanos da

Terra como urn "homem universal" de inimaginavel homogeneidade,

ate que os exercicios futurologicos, ajudados pelas perspecti

vas que se abrem a ciencia, nao seriam tao dificeis. Poderia

mos imaginar urn homem capacitado nao so a regenerar as deri

vacoes negativas feitas na natureza mas, muito mais do que is

so, conduzir - via biologia molecular, engenharia genetica - a

maravilhosas derivaCoes positivas. Os campos se beneficiariam

de novos produtos vegetais e animais; 0 trabalho diminuido de

tal modo que as culturas - com novas fontes de proteinas, vi

taminas (quimica alimentar em gerall - mais se aproximariam das

industrias do que das tradicionais lavoura e pecuaria. As exi

bicoes na grande feira de Tsukuba (1985) nos levam a crer nis-
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50.

Mas, a esta fundamentacao cientlfica para elaborar a uto

pia da cidade desejavel no futuro, maravilhosa em conforto edi

ficacional e recriacao de urna natureza (natura naturans / na

tura naturatal capaz de condicionar 0 maior proveito tecnico,

seria absolutamente necessario que se houvesse produzido urn

equivalente reequipamento no interior do homem, em termos de

etica e moral. So assim as maravilhas tecnologicas poderiam

ser acompanhadas de paz e harmonia, de seguranca e conforto.

Para continuar nessa linha conjecturalista, imaginemos 0

que podera acontecer daqui a urn semestre apenas na ECO 92 do

Rio de Janeiro onde a discussao sobre a Amazonia sera, inevi

tavelmente, urn dos pontos centrais. As grandes potencias su-

postamente "competentes" em ciencia e tecnologia, nao terao

credenciais eticas e morais para a discussao tanto pela sua

tradicao e continuidade de dominacao colonialista quanta pelas

proprias mazelas internas advindas nao 50 do choque com as

etnias "indesejaveis" fruto de sua propria dominacao sobre 05

outros palses, mas da violenta disputa interna do proprio es

toque que as compoe em sua base nacional.

E nos? Qual seria a atitude brasileira na discus sao? t
desejavel que haja a necessaria altivez para defender a sobe

rania nacional. Apesar de estarmos em condicoes de "incompe

tencia cientifico-tecnologica". E, infelizmente, estaremos em

estado lastimavel de credenciamento etico-moral, comprovado

facilmente peloexercicio vigente do poder politico e condi

coes sociais dela resultante.

Somos viciados nas lamentacoes contra 0 que e feito de

errado e injusto contra nos pelos outros paises, pelos ricos

e competentes que detem a hegemonia do poder mundial. Mas den

tro de nossas dimensoes continentais esquecemo-nos do que fa

zemos aqui dentro, nao so em termos de desigualdades sociais,

mas sobretudo do que 0 poder politico faz de errado em termos

de "regionalizacao". As desigualdades de classes sociais se

equivalem as desigualdades regionais.

Seria abominavel que essa indigencia etico-moral de com-

petentes e incompetentes tecnicos desse margem a disparates
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que se vern

apontou

por oca-

do tipo "A salvacao da Amazonia pela Oivida Externa". Erguemos

memoriais arquitetonicos a America Latina esquecendo que, den

tro da Federacao que pretende ser a RepUblica, ha tambem maDS

que estao sangrando.

Embora participemos, pelo menDs teoricamente, do dito mun

do "ocidental", Brasil e America Latina sao condenadas a uma

marginalidade que principia, nao na Europa, mas na Propria

America. No pos-guerra era mais urgente reconstruir a Europa

do que soerguer a America Latina que forneceu materias primas

(e as vezes vidas, como 0 Brasil) para 0 esforco de guerra.

Agora e urgente socorrer a Europa do Leste e a propria ex

Uniao Sovietica.

o pauperismo crescente na America Latina se espelha 50

bretudo nas cidades onde a "cidade pressao" dos excluidos en

chern as suas ruas desenvolvendo aquilo que se vern chamando de

"economia paralela". 0 Rio de Janeiro se irmana nesse aspec

to a Lima. Mexico e Sao Paulo - as maiores cidades da virada

do seculo - tern muitos aspectos em comurn.

Internamente as "inteligentsias" dos paises que compoe a

dita America Latina sao muito contraditorias e desorientadas.

Muitos sao os que permanecem arraigados a ideologias arcaicas

que valeram para os paises ricos no passado, numa perspectiva

falsa movida por urn "historicismo" exagerado e mal interpreta

do. Externamente as visoes que os paises ricos tern da America

Latina - alem de nao favorecerem a que constituam urna "priori

dade" - dirigem-se para ela ora como 0 sonho .J,i..bertario-ilurni

nista do "homem selvagem", ora como urn laboratorio a experi-

mentar 0 neo-malthusianismo. E, ultimamente, parece

elaborando urn terceiro modo de encara_IaI 8. Segundo

Jose Guilherme Merquior, em seu elogio a Octavio Paz

siao da premiacao deste com 0 Nobel de Literatura:

"Por esta receita, nosso valor e sermos barbaros,
violentos e irracionais. Somos os vandalos simpa
ticos, os hospedes a contra gosto da fria moder
nidade. Quanto ao direito e a tecnica, 0 desen
volvimento e a democracia, deveriamos deixa-Ios
nas maDS do Norte. Pois quem ignora (0) que sig
nificam repressao e alienacao ... Preservemos nos
so privilegio: 0 gosto pelo delirio e a compla
cencia no atraso."19
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No caso da Amazonia, as oticas sao completamente diferen

tes. Enquanto internamente se discute a necessidade de promo

ver 0 inventario da biota e promover urn desenvolvimento harmo

nico, de carater "leve", condizendo com as peculiaridades eco

logicas regionais, por outro lade ha a visao "geopolitica" que

preconiza a necessidade de ocupar 0 espaco vazio e a enorme

fronteira, promovendo 0 seu desenvolvimento, de modo rapido,

em torno de "polos" assentados na exploracao de recursos natu

rais "de merito".

Para 0 exterior, sob a mascara da necessidade de preser

vacao daquilo que seria "0 pUlmao do mundo", esconde-se 0

imenso potencial do maior "banco genetico" capaz de oferecer

matrizes da mais relevante importancia as aplicacoes da enge

nharia genetica.

Se no territorio brasileiro a Amazonia e ainda urna grande

reserva de recursos - cujas tentativas de desenvolvimento eco

nomico se tern mostrado problematicas, dificeis e, ate mesmo

catastroficas em alguns casos - e 0 Sudeste e SuI sao 0 core

economico, entre os dois extremos existem ainda varias cate

gorias de desenvolvimento ou e at.aqna ofio regionais. E, ao que tudo

indica, a grande inaptidao do poder politico tern side aquela

de nao saber conectar e estabelecer sincronismos que procurem

favorecer 0 desenvolvimento e 0 progresso do todo nacional.

Assim, tanto os brasileiros quanta as suas regioes geograficas

sao separados por violentos contrastes.

as conflitos entre a organizacao social e a composicao do

poder politico em nosso Brasil - como em varios outros paises

do mundo sub-desenvolvido - nao sao apenas "arcaicos" como po

deriam aparecer, mas especialmente estruturados nurna estranha

complexidade que encerra e man tern as maiores contradicoes. as

paises adiantados, embora organizados em classes ate mesmo com

o dominio de urnas sobre as outras tern a ver com proprietarios

e cidadaos. Embora no Brasil a Constituicao teorize sobre a

igualdade da cidadania, a composicao social, alem da divisao

em classes, inclui uma massa consideravel de populacao "des

classificada", desclassificacao social·decorrente de sua ex

trema miseria, falta de terra, teto, saude, educacao, etc.,etc.

A este descartamento social junta-se urn aproveitamento pOliti-
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precioso

dominan

sistema

excluidos

sobre mas-

co que faz dele urn excluido enquanto cidadao, mas urn

cliente pOlitico20 mobilizado a servico das classes

tes. Este sistema dual, segundo Weffort nao seria urn

de "exclusao" posto que a mobilizacao politica dos

socialmente configura antes urn sistema de dominacao

sas "excluidas" e "incluidas".

Saoestas disparidades socio-economicas que respondem

muito mais do que as diferencas naturais - para que nossas ci

dades sejam organismos carentes e incompletos. Mesmo - e tal

vez sobretudo - as maiores metropoles, onde 0 improvisado su

pera de muito 0 planejado, sao deficitarias em saneamento ba

sica e infra-estrutura urbana. 0 deslocamento dos contingen

tes migratorios das regioes pobres para as melhor encaminhadas

em desenvolvimento torna as grandes cidades inchadas e defici

tarias.

Quando os nossos cientistas sociais do Sudeste Brasilei

ro fazem perguntas do tipo abaixo estamos, internamente, se

guindo 0 mesmo raciocinio da estruturacao do poder mundial.

" ... nao teria chegado 0 tempo de admitirmos que,
depois de toda a industrializacao e a urbanizacao
do Centro-SuI do Brasil, e ainda 0 poder enraiza
do nas areas de predominancia de grandes proprie
dades de terra, em geral no Norte e Nordeste,
que serve de fundamento para 0 sistema nacional
de poder?"

Parece, em primeiro lugar, haver urn grande equivoco pois

que "as grandes propriedades de terra do Norte e Nordeste" nao

tern mais populacao significativa, estao "esvaziadas", ja que

expulsas para os centros urbanos. E em nome desses falsos ar

gurnentos questiona-se "as distorcoes nos mecanismos de repre

sentacao" de urna Republica que se rotula "Federativa". Como

a populacao migrante, nurnerosa e mao de obra barata, flui para

os centros mais desenvolvidos 0 que se questiona nao e 0 peso

d -f' 21. - i'" temogra ~co mas s~m 0 peso econom co. ~ gracas a es e peso

que as grandes potencias tern "direito de veto" na ONU. Se 0

mesmo criterio prevalecer na ECO 92 estaremos mal.

Estas aparentemente desnecessarias consideracoes sobre 0

"poder" devem ser ressaltadas pelo significado que tern a pro

posito da articulacao entre 0 saber (competencia) e 0 poder de
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realizacao (rapidez). Em relacao ao primeiro, bastaria lem

brar a velha frase, sempre repetida, de Francis Bacon: "0 sa

ber ja e uma forma de poder." Mas essa componente da cultura

e apenas parte de seu todo que se nao pode di.ssociar das ou

tras, sendo fundamental a relacao dessa com a politica pois

que e baseado no saber que se estabelecem os aneis de domina

cao. E isto nos remete ao problema fundamental da propria con

dicao humana, ou seja, aquilo que os gregos do periodo classi

co expressaram no mite de Janus, com suas duas mascaras. Essa

entidade bifacial quer expressar a angustia gerada pelas for

cas oponentes e complementares da auto-afirmacao (individual)

e integracao (social). Esse e 0 onipresente dilema que acompa

nha 0 homem em todas as escalas de sua condicao: desde 0 in

fante com a mae, 0 individuo com 0 coletivo familia, socieda

de, nacao. Que se repete a partir dai ate as nacoes do plane

ta e quem sabe, prossiga pelo espaco rumo ao infinito.

Dois milenios de cristianismo nao forarn suficientes para

modificar a conduta do homem no sentido de despojamento do

(egoismo) individual em prol do (fraterno) coletivo. Dizem que

Lenine (1917) vibrou de entusiasmo quando a "sua" revolucao

ultrapassou a duracao tao efemera da Comuna de Paris (1871). A

sua ultrapassou 0 mes mas nao atingiria 0 seculo.

as novos rumos da ciencia podem ser tornados como um pri

meiro indicio de esperanca. Mas parece essencial que a nova

razao que presentemente se elabora seja capaz de gerar um novo

humanismo, para que uma mudanca radical nos valores que condu

ziram a humanidade ao presente caos possa reforcar esta espe

ranca. Se tomarmos 0 "condutor" da civilizacao ocidental pelo

eixo que e a filosofia alema, podemos admitir que a monumental

ordenacao no sistema filosofico realizado por Hegel para sin

tetizar 0 passado ja recebeu 0 anuncio da mudanca para a nova

razao da modernidade entrante, da qual Nietzsche foi 0 incom

preendido "portador". Repensando Husserl, Heidegger ja aponta

ra que a nova perspectiva do mundo sera acontecimento produzi

do no homem.

Uma ciencia que em vez de se distanciar se aproxima da

arte e que re-interpreta a nocao do tempo e um dos esteios pa

ra a esperanca da elaboracao de um novo humanismo. Esta apro-
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ximacao entre ciencia e arte e algo de fundamental para 0 aco~

tecer do homem projetado nurna outra visao de tempo. Diferente

daquela concepcao de um tempo especial, homogeneo e isotopo

no qual se pensava ter que esbocar 0 "futuro", surge urn outro

tempo. Em sua nova concepcao 0 tempo surge como urna alvissa

reira e libertaria esperanca:

"Curiosamente, vemos se perfilar toda urna hierar
quia de tempos internos: de urn lado, tudo aquilo
que vive possui seu tempo medio que procede de
func6es que tem cada uma seu tempo proprio; de
outro, participa nos tempos dos coletivos e dos
conjuntos nos quais figura sob qualquer titulo.
Constituem-se assim, diferentes ordens de tempo
ralidade que podem se operar em nosso "ambito"
interior com 0 chamado "mundo" exterior."22

Na impossibilidade de prever 0 futuro - ja que a propria

existencia de urn futuro do homem no planeta Terra depende de

uma seria mudanca acontecida dentro desse homem - e em funCao

dessa nova concepcao do tempo, talvez se possa fazer urn exer

cicio em direcao a grande indagacao que se levanta: foi possi

vel em algum tempo na trajetoria descrita 2elo homem, encon

trar algurn sinal de mudanca dessa magnitude?

Certamente sera dificil apontar isso em termos de mate

rialidade edificada. Mas talvez seja cabivel confrontar mo

mentos contrastantes reveladores de mudanca no campo da cultu

ra, sobretudo atraves da criacao artistica. Cabivel em alguma

manifestacao substancialmente holistica e completa, dotada

de uma inteireza capaz de revelar - no campo geral da cultura

- algurn esclarecedor sintoma de mudanca, que suporte este an

seio de esperanca.

Isto, em si, seria urna tarefa de desmonte, uma especie de

desleitura do caos atual buscando re-interpretar 0 sentido de

outros "tempos". Quem sabe retomando aquela ideia de Bloom

sobre a angustia da influencia e a desleitura que um poema faz

do seu antecedente talvez fosse de algurn proveito tentar 0

desmonte ou a desleitura do caos. Sobretudo em algo em que se

possa encontrar urna nitida e clara consideracao do homem em

relacao a natureza e em relacao a cidade.
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4. Entre 0 Modelo e a IIetafora: A "Miscara" para a Elaboracao

da Utopia

A literatura, em sua forca de criacao, tern poder neces

sario a esta empreitada. A poesia, mais do que qualquer outra

forma literaria, po~to e linguagem depurada em direcao ao

forte e ao sublime. 0 teatro porque cristaliza no dialoge a

forca de e~pressao e 0 conteudo sintetico que pode retratar um

tal momento da trajetoria do homem. Segundo os passos de Bloom

e baseado naquela proposta dos seis estagios ou razOes revi

sionarias que ele distingue para uma desleitura, talvez pu

desse - se me perdoam a pretensao - forcar alguma analogia, ou

mesmo correspondencia remota, entre elas e 0 que aqui foi de

senvolvido como "leitura" do presente "caos" centrado na cida
de do homem, como expressao cultural de sua interacao com a
natureza.

As seis fases ou "raz8es" revisionarias23 quando substi

tuimos a erudicao dos termos gregos, interligados por autor e

tradutor, pelo equivalente sugerido em forma mais simples se

riam: busca, queda, giro, progressao, mascaramento e combate.

Uma reflexao atenta sobre esta seqftencia operacional do criti
co literario revela uma sensivel correspondencia com aquela da

analise do cientista. A penultima fase, aquela do "mascaramen

to", expressivamente correspondente a "askesis" e "a "metafo

ra" equivale, de modo claro, em correspondencia cientifica, a
elaboracao do modele.

E a tendencia atual, bern longe da altaneira e pretenciosa

atitude de afastar completamente a analise cientifica da cria

cao artistica, admite a homologia que existe entre 0 modele

cientifico e a metafora artistica (literaria). A dificuldade

em exprimir a pretensa verdade cientifica e 0 aspirado senti

mento artistico irmana as duas tentativas naquela "mascara"
meio ou sucedaneo de representacao daquilo que se almeja re

velar (na ciencia) ou expressar (na arte).

Esta irmanacao de elaboracao cientifica e criacao artis
tica na razao revisionaria da "askesis" - que e purgacao e
isolamento - em vez de coisa estranha, pode ser tomada antes,

como algo essencialmente humano. ~ 0 que nos explicou Nietzsche
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nesse trecho:

"Esse impulso a formacao de metaforas, esse im
pulso fundamental do Hornem que nao se pode dei
xar de levar em conta nesse por um instante, por
que corn isso 0 Homem mesmo nao seria levado ern
conta, quando se constroi para ele, a partir de
criaturas liquefeitas, os conceitos, um novo mun
do regular e rigido como uma praca forte, nem por
isso, na verdade, ele e subjugado e mal e refrea
do. Ele procura um novo territorio para sua atua
cao e um outro leito de rio, e 0 encontra no mite
e, em geral, na arte. Constantemente ele embara
Iha as rubricas e compartimentos dos conceitos,
propondo novas transposicoes, metaforas, metoni
mias; constantemente ele mostra 0 desejo de dar
ao mundo de que dispoe 0 homem acordado uma forma
tao cromaticamente irregular inconseqftentemente
incoerente, estimulante e eternamente nova como
a do mundo do sonho. ~ verdade que somente pela
teia rigida e regular do conceito 0 Homem a.corda
do tern certeza clara de estar acordado e justa
mente por isso, chega as vezes a crenca de que
sonha, se alguma vez aquela teia conceitual eras
gada pela arte". 24 -

Para escoimar possiveis preconceitos (positivistas ou

cientificistas) contra a poesia, sigamos 0 proprio Harold

Bloom quando recorre a Descartes que foi capaz de escrever que:

pode causar estranheza que opinioes de peso
sejam encontradas em obras de poetas e nao de fi-
losofos. A razao e que os poetas escrevem por
meio do entusiasmo e da imaginacao; existem em
nos sementes do conhecimento, assim como ha fogo
na pedra; essas sementes sao extraidas pelos fi
losofos por urn esforco racional, mas os poetas as
arrancam a golpes de imaginacao, 0 que Ihes con
fere um brilho redobrado."25

Assim sendo, dentro desse parametro literario, e que me

permito aqui apelar para arquetipos consagrados pela criacao

artistica, no contexto de nossa cultura filosofica ocidental,

para prefigurar aquela possibilidade de mudanca deatitude

do homem em sua relacao com a "natureza" e especialmente com a

sua morada "urbana", em tempos distintos, mas em vez de per

seguir 0 confronto de modelos urbanos em diferentes monumentos

historicos. 0 uso do arquetipo dessa relacao, cristalizando

o pensamento humane no mito e na arte, compromete-se menos com

uma postura teorica do urbano, ligando-se mais a dificuldade
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de leitura da cidade.

"Edipo", celebrado por Sofocles em mais de urna de suas

pecas na Ilustracao Grega, da qual e urn dos expoentes cultu

rais mais expressivos e retomado por Freud no inicio do nosso

seculo nurna das mais revolucionarias "criacoes" para inter

pretar a condicao hurnana, parece revestir-se das condicc5es

ideais. E antes de Freud, Edipo ja fora proclamado por Nietzsche

como capaz de "romper 0 encantamento do presente e do futuro,

a rigida lei da individuacao".

Ninguem negara que a forca do mite de Edipo, evocado por

Freud para expressar na libido a marca fundamental da condicao

individual do homem, tern a mesma forca ou correspondencia da

quele esforco de Marx para colocar no trabalho a marca funda
mental da sua condLcao sociaL Aqui se aproximam as duas "mas_

caras" de Janus.

Mas e tambem inegavel que 0 Edipo celebrado por SOfocles

em seu teatro e, acima de tudo, urn mito urbano. 0 seu drama

individual, 0 seu fado, e complementar a dimensao politica. A

tragedia do filho de Laio e Jocasta decorre menDs do incesto

do que de sua funcao pOlitica de heroi vencedor da esfinge,

salvador de Tebas da peste. E 0 reflexo do drama pessoal em

sua incidencia sobre 0 social que da 0 peso politico que se

celebra no Edipo Rei. E 0 ~ito politico, do urbano, naquilo

que era 0 cerne da organizacao grega: a cidade estado.

Sofocles, em sua ultima producao, retoma 0 "heroi" e 0

coloca, velho, cego e alquebrado, diante de outra tragedia em
que 0 urbano e, mais uma vez, a meta principaL Em "Edipo em

Colono", 0 velho e quase moribundo heroi, procura urn lugar pa

ra morrer. 0 lugar do sepultamento que completa a morte deve,
por razc5es politicas - a disputa fratricida entre seus herdei

ros masculinos Eteocles e Polinices - ser mantido oculto. Mais

urna vez, as razc5es politicas se superpc5em as pessoais. E mais

urna vez e a relacao homem-cidade que esta em jogo. Em Edipo

Rei 0 jovem e impetuoso heroi, ao vencer a esfinge, conquista

o seu lugar em Tebas, investindo-se do posta maximo, 0 de seu

defensor: 0 Rei. Agora, ern Edipo em Colono, e 0 velho e sabio
Edipo que, naquele bosque da peri feria de Atenas, aspira a ser

admitido na cidade. E para isso submete-se - democraticamente
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- a exeeutar os rituais propieiatorios a sua entrada, uma ad

missao eonsentida pelos d irigentes da eidade, na agora.

A relaeao homem-eidade na produeao Sofoeliana - expoente

da Greeia no Seeulo V a.C. - e a expressao da realidade poli

tiea earaeterizada atraves da democracia da cidade-estado.

Recuando muito naquele "tempo" grego, do V para 0 XII se

culo antes de Cristo, num momento anterior a eserita, preser

vada na memoria atraves da voz dos rapsodos, emerge outro ar

quetipo fundamental: 0 Ulisses, de Homero, retomado por James

Joyce na elaboraeao da eriaeao literaria mais revolucionaria do

nosso seculo.

Enquanto na Iliada Homero exibe 0 empenho humane eoleti

vo na destruieao, no horror lento que ,{ Oi a terrivel guerra de
I

Troia, na Odisseia - 0 atribulado retorno a Itaca - 0 que se

celebra, naquele eonjunto de peripecias a que se ve submeti

do 0 heroi, e a capacidade do homem individual ern enfrentar os

desafios mUltiplos da natureza para, finalmente, atingir 0

"seu" lugar. A destruieao de Troia exibe 0 eonflito social en

tre os homens. No retorno a Itaca e a relaeao entre homem e

natureza que se celebra.

A avaliaeao da "dist.~ncia" que no tempo separa a condieao

cultural dos dois herois e algo de impreseindivel para 0 pro

posito que, neste ensaio, e a motivaeao central. Compilando

analises ja produzidas por outros sobre os dois arquet ipos26

e captando significantes e significados essenciais para 0 pro

posito ern foco, 0 paralelo pode ser configurado na sinopse que

se segue.

o Ulisses que Homero celebra na Odisseia, repetido pela

tradieao oral dos rapsodos, desde 0 seculo XII a.C. e um he

ro i "de estirpe", eleito e protegido pelos deuses e musas. Co

mo heroi proto-raeional ele vene~ os desafios do meio hostil

atraves da " a stucia", como fica bern claro no episodio das se

reias. A longa viagem de volta, os desafios mUltiplos que se

oferecem a testar a capacidade do heroi, conduzido por um deus

ex-maquina e 0 universo de aeao tao amplo que simboliza 0 uni

verso natural e humano. Neste espaeo amplificado entre 0 lu

gar do homem (Itaca) e seu horizonte maior (0 universo entre
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este e Troia) 0 tempo de desenvolvimento devolve a ftaca 0 he

roi sensivelmente metamorfoseado em seu aspecto enquanto es

te, igualmente, encontra urna modificada ftaca. A paciente Pe

nelope eercada de pretendentes, e 0 erescido filho Telemaco

tambem nao 0 reeonheeem no primeiro momento.

o ~dipo eelebrado por Sofoeles, em teatro eserito e re

presentado, desde ~dipo Rei a entrada de Tebas nao e urn heroi

de estirpe mas urn homem comurn que, pelo proprio esforco, as

eende a urn poder que the foi eonferido mediante urna aCao ra

cional, guiada pela logica. Em vez de eortejado e protegido

pelos deuses ele e, antes, urna vltima da indiferenca ou mesmo

da maldiCao deles, que the apoem a marca do seu funesto fado.

No ~dipo em Colono, 0 heroi, outrora jovem veneedor da

esfinge e tornado rei de Tebas, e agora 0 velho eego aspiran

do a morte e sepulero em Atenas e eoloeado, sempre, no univer

so de representacao do local, do urbano. 0 homem em face da

cidade.

Os momentos finais de Ulisses, de volta a ftaea, coloeam

o heroi sob 0 impacto da decepcao e de urn estado de melaneo

lia. A longa trajetoria e 0 empenho em tantos embates 0 redu

ziram a este triste resultado.

Nos momentos finais de ~dipo, em Colono 0 heroi velho,

cego e moribundo, exibe 0 esforco final do homem sabio que,pa

ra evitar eonseqfteneias politicas danosas, submete-se, resig

nadamente, a curnprir os ritos que the assegurem 0 direito a

ser admitido em Atenas. E 0 acolhedor, belo e sagrado bosque

de Colono e 0 lugar natural no qual deve cumprir os rituais

que asseguram-sua admissao.

Embora a dinamiea do homem atual seja muito associada a

prometeu, a angustia do homemdo final do seculo xx vern sendo

relacionada a Ulisses em seu estado de melaneolia. Depois de

toda a guerra e de todas as lutas a que foi forcado a empe

nhar-se para veneer a natureza - todo 0 fragor da teenologia

para subjugar a natureza a ponto de arrogar-se ao direitc de

veto sobre ela - 0 encontro final entre 0 homem e 0 seu lugar

e 0 desapontamento. Ulisses nao e 0 mesmo numa Itaea que tam

bern nao e a mesma. 0 desgastado homem do final do nosso seeulo



depois de tanto empenho e lutas e conquistas, ve 0 seu "lugar"

degradado e poluido.

Mas ha sensiveis e mesmo profundas conotac6es na relacao

homem-natureza entre as situac6es do jovem ~dipo em Tebas e

do ~dipo cego em Colono. 0 primeiro, nao esta muito distante

de Ulisses, embora em vez da "astucia" utilize mecanismos 10
gicos. 0 jovem filho de Laio em face da Esfinge simboliza aque

le grande jogo da humanidade que se designa em psicanalise co

mo a "cena primeira". A esfinge e a propria natureza e 0 eni.g

rna proposto por ele e 0 terrivel enigma de nossa propria ori

gem e posicao na natureza . 0 jovern tdipo e 0 homem na hora de

conquistar 0 arbitrio; de ser capaz de desafiar 0 passado da

humanidade dependente dela (esfinge, natureza); tornando capaz

de adivinhar; tornando capaz de enxergar, dom que 0 ~dipo em

Colono ja perdera.

Mas 0 ~dipo cego, em Colono, nao e apenas 0 que a sua

aparencia mendicante pode nos oferecer de imediato . A sua ce

gueira, foi produzida por uma auto-punicao, a que se inflin

giu pela sua condicao interior, de individuo condenado ao in

cesto. Como 0 disforme ferreiro Vulcano, 0 mutilador e puni

dor divino, tdipo mutilou-se a si proprio, arrancando 05 pro

prios olhos. Mas esta auto-mutilacao (castracao) produzida no

ente individual nao significou que a perda da visao (indivi

dual) foi acompanhada pela perda da faculdade do pensamento.

Enquanto a nivel individual ele foi ensombrencido pela ceguei

ra a nivel coletivo (social e politico) ele foi iluminado pela

sabedoria, uma preciosa e compensadora "revelacao".

Nao se queira ver no tdipo em Colono, 0 mendigo aspiran

do admissao na cidade de Atenas mas um sabio que faz por mere

cer e conquistar nela 0 seu espaco, embora este seja 0 seu

sepulcro . 0 que deve ser visto no tdipo cego em Colono e 0

humane purificado, a coerencia total, 0 entendimento (e nao a

visao, 0 simples enxergar) do enigma da natureza e sua posi

cao nela. A natureza aqui, diferentemente de tdipo Rei, nao e
a figura assustadora de um monstro: a esfinge. 0 que ele atra

vessa e a beleza do bosque sagrado de Colono onde a realizacao

dos ritos servira a sua admissao em Atenas.
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Assim e que a imagem do ~dipo cego mas sabio, de Colono,

diferentemente daquela do jovem conquistador de Tebas, como a

de Ulisses, serve bern a simbolizar 0 "novo hurnani.smo" a, que se

aspira, propiciado pela nova razao que ja se elabora. ~ este

hurnanismo purificado que deve advir no seculo entrante, marco

digno do terceiro milenio. 0 Homem (politico) redimencionando

o seu lugar de morada: a cidade. Pode ate nao ser a imagem que

a enorme pretensao e arrogancia do Homem gostaria de ter por

simbolo. Provavelmente nao faltara quem veja neste simbolo,

ate mesmo urn reforeo a imagem de mais urna empresa frustrada, e

que este ~dipo cego de Colono, seja apenas urn incorrigivel "ro

mantico" que ao sentir a beleza do bosque sagrado nao se deu

conta de que sua musa continua sendo a esfinge •••

A grande mensagem que, na atualidade, se poderia captar

do ~dipo em Colono e aquela da aspiraeao do homem fazer-se me

recedor da cidade organizada e especializada como lugar regido

pela pratica democratica plena. Onde 0 viver e integrar-se ne

la requer a submissao as normas do bern coletivo, a admissao e

aprovaeao pela agora. A entrada e feita pelo bosque sagrado,

pujante relicario cia natureza, pelo qual se atinge a "cidade".

Parece bern clara a simbologia do bosque de Colono como reli

quia do primitive natural e a cidade de Atenas como 0 lugar

especial e especializado, criaeao hurnana a partir da derivaeao

da natureza e regulada pelo consenso dos "cidadaos". ~dipo te

ra merecido 0 seu incognito sepulcro no bosque de Colono.

Do Ulisses afetado pela melancolia no seu retorno a ttaca

podemos simbolizar a precariedade dos resultados que 0 homem

de hoje pode colher de sua arrogante atitude de julgar-se com

direito de veto a natureza, arroqanc La de urn homem eleito e fa

vorecido pelos deuses. Daquela raiz grega de nossa civiliza

eao ocidental, derivando pelos aportes da cultura judaico

crista, do homem feito a imagem e semelhanea de Deus, pode ter

derivado muito da causalidade do nosso direito de veto a que

se julgou imbuido 0 homem deste final de seculo xx27 • Do arro

gante Ulisses proto-racional, ate 0 logico ~dipo, ha urn grande

saIto, prefigurando a possibilidade de mudanea. Mas mudanca

acontecida no homem.
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o futuro almejado a partir do nosso caotico agora tera

que realizar-se a base de urna equivalente ou superior mudanca

no homem. Para que sua percepcao da Terra nao seja aquela de

urn mere espaco de dominacao destruidora do Homem mas urna Gaia

acolhedora da harmonia entre a acao dos seres vivos nos

quais 0 homem se inclui - nurna visao holisticamente conjunti

va. 0 homem do futuro deve superar, de muito, a astucia de

Ulisses. So assim seu desempenho na natureza podera permitir

a excelencia de urn futuro.

Da sabedoria logica do ~dipo em Colono 0 Homem desse pos

sivel futuro devera fruir nao apenas da resignacao da velhice

mas da possibilidade de atingir urn lugar para sua morada que

seja aquela cidade, mae que engendra sem devorar e inventa

sem esquecer.

s6 assim sera possivel atingir aquela cidade que seja fon

te de ordem e de beleza. E para isso sera imprescindivel que

o Homem re-elabore uma nova Razao - geradora da nova ciencia

e do novo hurnanismo - para que esse futuro seja provido por urn

novo Homem politicamente evoluido para urna democracia onde a

"cidade" seja realmente a morada de "cidadaos".
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