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o AMBIENTALISMO COMO FIM DA MODERNIDADE7
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I. Allegro Non Troppo

Pelo menos uma coisa fica clara no debate sobre 0 modemo

e a modernidade: nao e possfvel justificar nossos discursos sobre 0

tema a partir de uma Unica ideia ou experifulcia. De fato, a

modernidade se apresenta, para 0 observador sem preconceitos,

como uma conj~ao de mUltiplas ideias e experi~ncias, as quais

nunca se consolidam ou permanecem muito tempo porque se

superpOem e sucedem a ritmo febril. Seguindo a Baudelaire, 0

"modemo" e fugaz. Esta fugacidade constitui sua ess~ncia e sua

complexidade.

A promessa da modernidade e estonteante: ser modemo

significa a procura constante do novo, do diferente. Ser modemo e
viajar sempre de "ida" e nao aceitar fronteiras de etnias, classes ou

nacionalidades. Por isso a modernidade se transformou em urna

bandeira capaz de atrair e de unir a todos. Mas, se a modernidade,

como indicam Berman e Marx, "desmancha tudo 0 que e s6lido",

isto quer dizer que sua audacia tern riscos. A modernidade que

une a hurnanidade e a mesma que a desune e fragmenta.

A febril procura do novo caracteriza entao a urn projeto que,

na hist6ria, faz do progresso e das vanguardas, mas tambem das

crises (os holocaustos e as catastrofes), sua marca registrada. Por

isso a modernidade sUpOe urna experimenta~aosem limites, uma

expansao infinita da cifulcia e da tecnica, urna pretensao de

dominar a sociedade e a natureza a qualquer custo. Mas se 0 seculo
XIX foi a grande festa da modernidade, 0 seculo XX e sua ressaca. A
rigor, as experifulcias do seculo XIX foram uma festa porque a



modernidade era jovem e suas experi~cias ainda eram em

pequena escala, tanto em seus fragmentos como nas suas

totaIidades, em seus avan~os como em seus retrocessos. Mas se

juntamos 0 holocausto dos judeus pela Alemanha (uma na~o

mod.erna), 0 ~amento de duas bombas atOmicas sobre

popula~ao civil japonesa pe10s Estados Unidos (outra na~ao

moderna), a dupJica~ao da. po~ao mundial nos Ultimos 50

anos, a rede eletrOnica Internet e a desordem ecol6gica da biqsfera

(entre outros exemplos), com~amos a perceber que a segunda

metade do ~o XX anuncia a globaliza~ao e massifica~io dos

progressos e~ cat6strofes, na genialidade e da imbecilidade da
humamdade. Corresponde fazer-nos entio a seguinte pergunta: e
possive! continuar sendo modemos num Mundo do fim do~o

XX?

o advento do paradigma ecologista acontece na segunda

metade do~o XIX, portanto, em pleno reinado do positivismo

reducionista das disdplinas cientfficas modernas. Mas a evol~io

da ecologia e atipica porque consegue ser holistica e reducionista,

cientffica e. metaffsica, simu1taneamente. Sua preocupa~o vai

desde as r~5es .de um organismo e seu meio ambiente ate a

biosfera e 0 p1aJleta, incluindo as atividades humanas. A ecologia

sUpOe que a ~te, a sociedade, a natureza e 0 universo t!:m

basicamente os mesmos pressupostos. Mas que as mesmas leis

governem a sociedade e a natureza nao significa, obviamente,

transformar a biologia na ci&cia da hist6ria, senao apenas afirmar

que existent limites e possibilidades biol6gicas concretas para a

a~ dos atores sociais. Assim como a vida do planeta esta sujeita

as con~Oes dadas pela evoluc;ao do cosmos, tambem a din4mica

socio-cultural do homem tent condic;Oes fixadas biologicamente.

Isto nao sUpOe nenhum privilegio reducionista porque cada rove!

cria suas pr6prias "regras do jogo" dentro das condic;Oes dadas, as

quais sao singulares e impossiveis de predizer a partir do contexto
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mais amplo (igual que, viceversa, tambem nao se pode predizer 0

comportamento do todo a partir da soma de suas partes).

Segundo a ecologia humana, nao podemos considerar a

sociedade do mesmo modo que urn sistema natural (a exemplo de

uma ceIula ou urn cUomo), ou que urn sistema exclusivamente

artificial (a exemplo de urna maquina). A sociedade eo resultado

da al;ao humana em urn meio articulado tanto no social e cultural,

quanto no fisico e biol6gico. Neste sentido, podemos dizer se

produz a si mesma "heteronomamente". A organizal;ao social nao

e reduzivel as caracteristicas de suas partes porque sua evolul;ao e

flutual;oes se estabelecem como uma dinAmica auto-regu1ivel do

conjunto, 0 qual depende de propriedades e comportamentos

emergentes (espontaneamente) na interal;ao de todos os seus

elementos. A partir de urna perspectiva ecologista a evolul;t\o da

humanidade estci sujeita a diversas alternativas, a aVafil;os e

retrocessos. Mas, por sua vez, isto nao significa que a hist6ria deva

ser interpretada como uma seqii~nciade fatos e experi~ncias onde

qualquer experi~nciae "modernamente" possfvel. Talvez, no curto

prazo, seja diffcil perceber os fatos hist6ricos de outra forma mas,

em urna perspectiva mais ampla, podemos registrar alguns

padr5es basicos do desenvolvimento humano na densa rede de

interal;oes que existem entre a sociedade e a natureza.

A sociedade nao permanece estcivel quando se intensiffcam

seus fluxos de pessoas, informal;ao, energia e mercadorias.

Embora, correndo 0 risco de carr em simplifica~oes, parece-nos

evidente que as organizal;Oes tribais da Idade da Pedra eram

menos complexas (com muito menor capacidade de interagir entre

si e com seu meio ambiente) que as sociedades contemporfuleas.

Aproximadamente durante dois milhOes de anos, os ancestrais do

homo sapiens viveram da cal;a e da pesca, sem provocar nem sofrer

grandes transformal;oes. Foi apenas ha uns poueos milenios atras

que 0 cultivo de graos e a domestical;ao de animais permitiu 0

assentamento de populal;oes, ate entao n<>mades, e 0 surgimento
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de centros urbanos. Esse foi 0 com~o d17Anna vida social e cultural

complexa, acompanhada por uma p~pd.u~aoconstante e acelerada

de conhecimentos, tecnologias, valores, institui~Oes e cultura, em

geral.

o process~/te<:po16gico e urn. eixo fundamental e

permanente detr~ ~lo, mas MO 0 Unico. Nao se discute 0

papel da rev,9lu~a . la, iniciada lui cerca de 9.000 anos, no

entanto, ~it . hist6rica das sociedades complexas, que
/' /'

sur~ ~ desta data, MO pode apenas ser pensada como

~pr~-acumulativo dos av~os tecnol6gicos. As sociedades

c~exas dependem em grande medida do modelo civilizat6rio

(;u supersistema cultural que os seres humanos adotam (consciente

e inconscientemente) para relacionar-se com a sociedade e a

natureza. Por isso, para compreender as origens e fins da

modernidade a primeira coisa a fazer e "sair" de seu horizonte

epoeal, para evitar, na medida do possivel, as ("incestuosas")

interpr~Oesmodemistas da hist6ria.

ll. Adagio Non Troppo

Segundo 0 historiador e ecologista Toynbee, as grandes

transforma~civilizat6rias operam de acordo com urn. modelo

de "desafio-resposta". Urn desafio ambiental ou social provoca

uma resposta criativa que induz a uma sociedade definir uma

nova corrente civilizat6ria. A hist6ria continua ate que a resposta

inicia1leve a sociedade para alem do equilibrio, colocando-se entao

urn. novo desafio a ser respondido. Oeste modo, a dinamica do

"desafio-resposta" produz urn. desenvolvimento civilizat6rio que

pode associar-se com a ideia de ritmos ou cidos fundamentilis

(lembremos que tanto os antigos fil6sofos chineses interpretavam 0

mundo pela intera~ao do yin e 0 yang, como no ocidente, os mais

importantes fil6s0fos pre-socraticos falaram do fluxo e refluxo de
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forc;as complementares. Interessa-nos enta~ destacar que os

padrOes de evoluc;ao hist6rica descritos por Toynbee sao

especialmente aptos para abordar a modemidaae.

Nao ha dlivida que a possibilidade de atribuir a causa dos

prejuizos da hist6ria contemporanea a sobrevivfulcia de supostas

caracteristicas reacionanas da pre-modernidade, esta esgotada. Os

beneficios e prejuizos do mundo de hoje estao claramente

ancorados nos aspectos da pr6pria modernidade. As revoluc;oes na

ci~ncia, na indUstria e na politica sao elementos centrais da

modernidade que contribuiram decisivamente para tensionar 0 ser

humano entre visoes e comportamentos simultaneamente

fragmentados e totalizantes no mundo.

Resulta paradoxal que 0 aumento de todo tipo de tensOes e

contradic;oes tenha sido recebido em entusiasmo. 0 progressismo

do seculo XIX levou a HegeL por exemplo, a imaginar que estava

acontecendo 0 "tim da hist6ria" . Parece-nos, pelo menos,

dogmatica esta pretensao (a pouco tempo vulgarizada por um

aprendiz de fil6sofo) de "congelar" a hist6ria, a partir de uma

visao epocal do presente. Mas reconhecemos, de qualquer modo,

que existe algo a ser resgatado desta arrogfulcia decimon6nica.

Recorremos assim a categoria de "perfodo axial", a qual slipOe a

presenc;a de certos fen<>menos com capacidade para produzir

transformac;oes civilizat6rias globais (mas que niio significam,

obviamente, 0 tim da hist6ria). Como se sabe, situa-se usualmente

em tomo dos 600 e 400 a.c. 0 mais importante ~odo axial ja

comprovado. Conrucio e Lao-Tzu estavam na China; na India

aparecia Buda e se escreviam os Upanishidas; no Ira estava

Zarathustra; na Palestina os profetas; e na Grecia apareciam

Parm~des e Heraclito, entre outros fil6sofos. Quase

simultaneamente, nas mais importantes regioes do mundo (e sem

que numas se conhecesse 0 que se fazia nas outras) os seres

humanos se perguntavam pelas mesmas coisas de uma maneira

radical, e percebiam a dimensao universal do sagrado. Jaspers
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aponta que nesta epoea foram definidas as ex~iasespirituais

fundamentais que guiam a humanidade ate hoje.

A hip6tese que levantamos, de urn. novo perlodo axial que a

humanidade estaria processando na modemidade, nao se situa

precisamente na dimensio espirituaI. A modemidade e um

processo complexo, que se expressa em todos os planos, desde a

ideologia, arte e a ctencia,· ate a economia e a po1ftica. Mas e um

processo mais pr6ximo da maquina do que da alma, da matSia

que do esptrito. A rigor, esbi presente em eventos como na Semana

de Arte Moderna de Sio Paulo, mas reaImente se torna inteligivel

e se popuIariza atraves de eventos como as grandes "feiras

mundiais" da burguesia. Estas expos~Oes estio associadas a
origem da modemidade e foram a aut@ntica enc~o de seu

projeto. Vale a Pella lembrA-las. Elas datam do secuIo xvm, mas a

primeira de carAler intemacional foi a Feira Mundial de Londres

de 1851. A esta logo seguiram outras, em vmos pafses, ate

completarem um total de 28. A 11ltima e mais representativa foi a

gigantesca~ de Nova Iorque (1939-40) que, em meio a um

mundo conturbado Pe1as amea~ da Segunda Guerra Mundial,

colocou-se sob 0 otimista e sugestivo lema de "0 Mundo de

Amanhi".

Se a numerosa presen~a de pessoas e de organiza~OOs

govemamentais e nao-governamentais, nos encontros de c11pula

internaciOnais dos 11ltimos anos (como 0 Earth Summit de Rio-92 ou

o mais recente Social Summit de Copenhague-95), parecem-nos

expressivos cia globaliza¢o da sociedade contemporAnea, que

dizer entio da reaIiza~o de 122 congressos internacionais e dos

3~.OOO.OOOde visitantes da Feira Mundial de Paris - 1900 ou dos

100.000 expositores e 45.000.000 de visitantes da Feira de Nova

Iorque. Apesar do horror da Segunda Guerra Mundial haver

desencadeado durante esta 11ltima exposi¢o, seus organizadores

MO tinham motivo para deixar de ser otimistas. Eles perceberam

corretamente que 0 futuro, 0 "mundo de amanha", estava no
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mercado e na tecnologia, e a guerra nao era contra, mas a favor

deles. Embora nao pretendemos confundir os pianos, acreditamos

que a mode~ao e a essfulcia da modernidade. 0 progresso, a

procura desenfreada do novo, sem limites ambientais, sociais ou

culturais para sua realiza~ao, encontram na expansao global do

mercado, da ci~cia e da tecnologia, seus melhores instrumentos.

o mercado global e a "maior" utopia moderna. Talvez a:
modernidade tenha deixado muitos projetos inacabados, mas a

raciona1iza~ao instrumental do mundo (que esta implfcita na

existfulcia do mercado global) nos parece uma tarefa quase

conclufda. 0 mercado e a verdadeira base de todos os impulsos

modemistas-progressistas (incluindo os artisticos e culturais).

Mas 0 otimismo frente ao movimento das for~as no mercado

e da mesma especie que as expectativas de Fausto com as

promessas de Mefist6feles. 0 mercado introduz a humanidade em

urn futuro incerto (0 que nao e desnecessariamente indesejavel),

mas tambtm1. altamente perigoso. Nossa hip6tese eque 0 surgimento
do ambientalismo, enfendido como uma possibilidade antropocentrica
como consciencia dos limites eco16gicos para a expansao da economia e
como a¢o dirigida a constru¢o de um governo mundial para uma
sociedade sustentavel, nao depende nem deriva da experi€ncia moderna
seniio de visiies e praticas que sem ser anti-modernas tambem nao sao
modernas. A rigor, a hist6ria das ideias e dos movimentos sociais e

politicos ambientalistas se apresentam como uma rea~ao contra os

valores e praticas predominantes nos processos de modemiza~ao.

As. feiras mundiais anunciaram a vinda da univers~ao

da experi~ciamoderna, entendida como uma aventura humana

sem limites no piano material, assim como os secu.Ios VI a N a.c.

anunciaram a vinda da universaliza~aode experi~cia espiritual,

entendida igualmente como aventura humana sem limites. Como

se fossem sistole e diastole, ambos momentos devem ser

compreendidos em seu contraste e complementa~ao. 0 segredo do

ambientalismo reside, precisamente, em sua capacidade para
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auscultar os misterios do cor~ao humano 0\1, em outras palavras,

em sua ancoragem nas profundidades do mundo-da-vida (a

categoria de Lebenswelt de Habermas).

A "revoluc;ao ambiental" pretendida pelo ambientalismo

sUpOe uma importante redefinic;ao de nossa civilizac;ao. Mas nao

devemos interpretar esta redefinic;ao como a emerg~cia de uma

novidade (na mesma linha das revoluc;aes industrial ou francesa),

senao como urn momenoo de transic;io e aproximac;ao entre duas

radicalidades ou paradigmas poIarizados. A hip6tese central deste

ensaio postula que 0 amplo espectro de teorias e prtiticas do meio

ambiente existentes no cenArio internacional conformam urn

projeto que, expressado em linguagem politica, poderia ser

caracterizado como"realista-ut6pico" ou "moderno-conservador".

Isoo quer dizer que ele se realiza da aproximac;ao e harmonizac;ao

das experi@ncias espirituale 1!U'teria1 (e, talvez, na imposic;ao

mutua de limites it aventura humana de uma dimensio pela

outra).

Acreditamos que 0 ambientalismo e 0 Unico movimenoo,

entre OOdos surgidos na modernidade, que conseguiu nascer e

crescer sincreticamente nesses dois mundos da materia e do

eSpfriOO. A potencialidade do ambientalismo reside na sua capacidade
singular para "roduzir um encontro entre Dalai Lama, 0 presidente da
General Motors, e Madonna, para tratar de melhorar 0 estado do
planeta. Isoo, que obviam.ente nao era possivel nos tempos de Buda

nem na epoea das feiras mundiais de Londres, Paris ou Nova

Iorque, e sem dl1vida a possibilidade mais auspiciosa de nossos

dias.

m. Allegretto Grazioso

Repetindo: 0 ambientalismo e realista-ut6pico ou moderno

conservador, porque seu projeto define um horizonte sineretico de
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harmoniza~iio, coopera~ao, complementa~ao e equilibrio entre as

difer~, e nao de luta, com~.;ao, separa~ao ou desequilibrio

entre as mesmas. Na primeira metade do secwo xx, pensadores

como Spengler, Toynbee, ~diaef, Northrop, Schweitzer, Sorokin

e outros abandonaram a perspectiva /I progressista" da hist6ria e

concentraram sua atenc;ao sobre os constantes e repetidos aspectos

das transformac;Oes .pist6ricas e, em especial, a periodicidade dos

processos. Nao interessa aqui discutir a validade dos modelos

ctclicos da hist6ria. Acreditamos que qualquer filosofia da hist6ria,

seja linear ou ciclica, mais cedo ou mais tarde, acaba impondo a
experi~cia humana urn determinismo que a nega como processo

criativo. ~ sim, interessa registrar a reflexao de Sorokin, em

relac;ao a notavel concordancia desses pensadores sobre as
caracteristicas contrastantes que as civilizaC;Oes apresentam em

diversas fases de seu desenvolvimento.

Neste sentido, 0 pensador russo nos chama a atenc;ao para 0

fato de que, em um determ:inado momento, as civilizaC;Oes

desenvolvem uma fundamentac;ao intuitiva para quase todos seus

valores, predominando entre estes, aqueIes que sao religiosos,

espirituais ou eticos (Sorokin denomina /Iideativo" a este

supersistema cultural, do qual a Idade Media ocidental e urn bom

exemplo). Pelo contrano, em outro momenta hist6rico, as mesmas

civiliza~Oes se caracterizam pelo secularismo, materialismo,

empirismo, hedonismo, cientificismo e, consequentemente, pela

decadfulcia da religiosidade e da intuic;ao (este supersistema

cultural e chamado de /I sensivel", sendo a Idade Moderna

lcidenta1, especialmente dos secuIos XVII a XIX, urn claro exemplo

de sua vigfulcia). Do mesmo modo, existe outra fase civilizat6ria,

que se expressa como urn estagio irltermediario (chamado

IIidealista"), que admite que a verdadeira realidade e uma infinita

multiplicidade, em parte sensivel, em parte ideativa. Na visao do

Sorokin estes Ultimos periodos tendem a integrar

IIsincreticamente" as mais elevadas expressl>es dos outros
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sistemas, produzindo um equilibrio e plena realizac;ao em arte,

filosofia, ci~cia e tecnologia. Exemplos de tais periodos sao a

Grecia Antiga, a Renascenc;a europeia e (acrescentemos por nossa

pr6pria conta, para demostrar que niio somos IIocidentalistas") a

Espanha dos Mouros.

A riqueza e diversidade de elementos que aparecem na

evoluc;ao de uma m.esma civilizttc;ao nos leva a relativizar 0 valor

das tend~cias dominantes em cada momenta hist6rico e a dar

maior importAncia aos movimentos e fatores que apontam para

uma sfntese e/ou combinac;ao de padrOes culturais contrapostos.

A hist6ria do ambientalismo compreende de fato uma diversidade

de atores governamentais e niio-governamentais, com

componentes e articulaC;Oes tanto em setores econOmicos e sociais

como em cientfficos e religiosos. Do mesmo modo, encontramos

teorias ambientalistas com raizes em todas as expressOes do

pensamento politico contemporaneo, incluindo tanto visOes

anarquistas e religiosas, autoritarias e democraticas, como liberais,

socialistas e conservadoras. Interpretamos esta multiplicidade de

teorias e praticas do ambientalismo como expressao de urn projeto

civilizat6rio multidimensional, de enorme riqueza sincretica. Em

outras palavras, 0 ambientalismo tem demostrado cond~Oes de

desenvolver valores e conhecimentos que significam, mais que a

acomodac;ao e/ou tolerancia as diferenc;as em prol do meio

ambiente, a criac;ao de meios sincreticos para uma ativa

cooperac;ao entre atores com interesses e valores diferentese ate

contradit6rios, tanto em relac;ao asociedade como anatureza.

N. Finale: Adagio Lamentoso-Andante

Talvez 0 ambientalismo niio seja 0 fim do "modemo", mas

tampouco nos parece urn IIfim" do modemo. Seu IIdesejo" e ser

antigo sem deixar de ser modemo (ou ser fundamentalista e p6s-
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moderno ao mesmo tempo). Ele nao quer divorciar 0 passado do

futuro, senao ajudar a reconcilia-Ios. 0 ambientalismo nao

"esquece" que foram os modernos quem susbstituiram a etica pela

conquista do "novo", reduzindo a potencialidade evolutiva do

homem a urn mero exerdcio tecnico de dominio das for~as da

natureza e da sociedade. Mas 0 pr6prio carater global da

modernidade torna impossivel sairmos totaImente dela. Platao

sugere daramente que os diversos aspectos que comp5em a

ex~ncia humana estao sempre em guerra uns com outros.

Aceitar que hoje os "guerreiros nao podem mais "fugir para a

£rente", tornaria mais faci! aproximar a etica a politica, a cifulcia a
religiao, a a:onomia a ecologia, e os antigos aos modernos. Trazer

alguns valores cIassicos para a modernidade nos parece ser uma

tarefa imprescindivel (e "moderna", isto e, com futuro). Embora

aprofundar isto nos levaria para rumos que vao alem dos objetivos

desta breve comunica~ao, podemos conduir dizendo que

gostariamos muito de trazer para a polis moderna a phylia grega

(entendida aqui como urna sociabilidade da hierarquia

estabelecida por merito).
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