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Amigos Leitores, 

Agora está acionada a máquina de conceitos do Rizoma. Demos a partida 
com o formato demo no primeiro semestre deste ano, mas só agora, depois 
de calibradas e recauchutadas no programa do site, que estamos 
começando a acelerar. 

Cheios de combustível e energia incendiária, voltamos à ativa agora, com 
toda a disposição para avançar na direção do futuro. 

É sua primeira vez no site? Estranhou o formato? Não se preocupe, o 
Rizoma é mesmo diferente, diferente até pra quem já conhecia as versões 
anteriores. Passamos um longo período de mutação e gestação até chegar 
nesta versão, que, como tudo neste site, está em permanente 
transformação. Essa é nossa visão de "work in progress". 

Mas vamos esclarecer um pouco as coisas. Por trás de tantos nomes 
"estranhos" que formam as seções/rizomas do site, está nossa assumida 
intenção de fazer uma re-engenharia conceitual. 

Mas de que se trata uma "re-engenharia conceitual" ? Trata-se sobretudo 
de reformular conceitos, dar nova luz a palavras que de tão usadas acabam 
por perder muito de seu sentido original. Dizer "Esquizofonia" em vez de 
"Música" não é uma simples intenção poética. A poesia não está de maneira 
alguma excluída, mas o objetivo aqui é muito mais engendrar novos ângulos 
sobre as coisas tratadas do que se reduzir a uma definição meramente 
didática. Daí igualmente a variedade caleidoscópica dos textos tratando de 
um mesmo assunto nas seções/rizomas. Não se reduzir a uma só visão, virar 
os ângulos de observação, descobrir novas percepções. Fazer pensar. 

Novas percepções para um novo tempo? Talvez. Talvez mais ainda novas 
visões sobre coisas antigas, o que seja. Não vamos esconder aqui um certo 

anseio, meio utópico até, de mudar as coisas, as regras do jogo. Impossível? 
Vai saber... Como diziam os situacionistas: "As futuras revoluções deverão 
inventar elas mesmas suas próprias linguagens". 

Pois é, e já que falamos de jogo, é assim que propomos que você navegue 
pelo site. Veja as coisas como uma brincadeira, pequenos pontos para você 
interligar à medida que lê os textos, pois as conexões estão aí para serem 
feitas. Nós jogamos os dados e pontos nodais, mas é você quem põe a 
máquina conceitual para funcionar e interligar tudo. Vá em frente! Dê a 
partida no seu cérebro, pise no acelerador do mouse e boa diversão! 

Ricardo Rosas e Marcus Salgado, editores do Rizoma. 

28/08/2002
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A DECLARAÇÃO TRANSUMANISTA 

Associação Trans-humanista Mundial 

 

(1) A Humanidade será radicalmente modificada pela tecnologia no futuro. 

Nós prevemos a viabilidade de redesenhar a condição humana, levando em 

consideração parâmetros como a inevitabilidade do envelhecimento, as 

limitações do intelecto tanto humano como artificial, a psicologia imposta, o 

sofrimento e nosso confinamento no planeta Terra. 

  

(2) Pesquisa sistemática deve ser empregada na 

compreensão destes desenvolvimentos futuros e suas conseqüências em 

longo prazo. 

 

(3) Os Transumanistas pensam  que, estando abertos à nova 

tecnologia e adotando-a, teremos todos  melhor chance de a convertermos 

em nosso benefício do que se tentarmos bani-la ou proibi-la. 

 

(4) Os Transumanistas advogam o direito moral para aqueles que assim 

desejarem usar a tecnologia para estender suas capacidades físicas e 

mentais, e aprimorar o controle sobre suas próprias vidas. Buscam o 

crescimento pessoal além das limitações biológicas atuais. 

 

(5) No planejamento para o futuro é necessário levar em conta a 

possibilidade de conseguirmos  um enorme progresso tecnológico. Seria 

trágico se benefícios potenciais falhassem em se concretizar por causa de 

"tecnofobia" doentia e proibições desnecessárias. Por outro lado, seria 

também trágico se a vida inteligente se extinguisse por causa de um 

desastre ou uma guerra envolvendo tecnologias avançadas. 

 

(6) Nós precisamos criar fóruns onde as pessoas possam debater 

racionalmente o que precisa ser feito e uma ordem social onde decisões 

responsáveis possam ser implementadas. 

 

(7) O Trans-humanismo advoga o bem-estar de todos os sencientes (sejam 

eles intelectos artificiais, humanos, animais não-humanos, ou possíveis 

espécies extraterrestres) e abrange muitos princípios do moderno 

humanismo secular. O Transumanismo não apóia qualquer partido, 

plataforma política ou candidato. 

 

As seguintes pessoas contribuíram para este documento: 

 

Doug Bailey, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, 

Natasha Vita More, Eugene Leitl, Berrie Staring, David Pearce, Bill 

Fantegrossi, Doug Baily Jr., den Otter, Ralf Fletcher, Kathryn Aegis, Tom 

Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith 

Elis, Thom Quinn, Sverdlov Mikhail, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding, Nick 

Bostrom. 

  

Tradução por Octavio Pineda e Antero Coelho Neto. 

 

Texto extraído do site da Associação Transumanista Mundial - WTA 

(www.tanshumanism.org). 

 

http://www.tanshumanism.org/
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A IDEOLOGIA SOCIAL DO CARRO A MOTOR 

André Gorz 

  

  

O que há de pior nos carros é serem como castelos ou mansões à beira do 

mar: bens luxuosos inventados para o prazer exclusivo de uma minoria 

muito rica, os quais em concepção e natureza nunca foram direcionados 

para o povo. Ao contrário do aspirador de pó, do rádio, ou da bicicleta, que 

retêm seu valor de uso quando todos possuem um, o carro, como uma 

mansão à beira do mar, é somente desejável e útil a partir do momento que 

as massas não têm um. Por isso, tanto em concepção quanto na sua 

finalidade original o carro é um bem de luxo. E a essência do luxo é a de que 

ele não pode ser democratizado. Se todos puderem ter o luxo, ninguém 

obtém as vantagens dele. Do contrário, todos logram, enganam e frustram 

os demais, e é logrado, enganado e frustrado por sua vez. 

  

Isto é de muitíssimo conhecimento comum no caso das mansões à beira 

mar. Nenhum político ousou ainda reivindicar que democratizar o direito às 

férias significasse uma mansão com praia particular para cada família. Todos 

compreendem que se cada uma entre 13 ou 14 milhões de famílias 

devessem usar somente 10 metros da costa, tomaria-se 140.000km de praia 

para que todos tivessem sua parte! Para dar a todos sua parte teria-se que 

cortar as praias em tiras pequenas - ou espremer tão fortemente as 

mansões - que seu valor de uso seria nulo e sua vantagem sobre um 

complexo hoteleiro desapareceria. De fato, a democratização do acesso às 

praias aponta a somente uma solução: a solução coletivista. E esta solução 

está necessariamente em guerra com o luxo da praia particular, que é um 

privilégio que uma minoria pequena toma como seu direito às custas de 

todos. 

  

Agora, por que aquilo que é perfeitamente óbvio no caso das praias não é 

geralmente visto da mesma forma no caso do transporte? Como a casa de 

praia, um carro também não ocupa espaço escasso? Não priva os outros que 

usam as estradas (pedestres, ciclistas, motoristas de ônibus, etc.)? Não 

perde seu valor de uso quando todos usam os seus próprios? No entanto há 

uma abundância de políticos que insistem que cada família tem o direito ao 

menos a um carro e que é até encargo do "governo" tornar possível que 

todos possam estacionar convenientemente, dirijam facilmente na cidade, e 

possam viajar no feriado ao mesmo tempo que todos outros, indo a 70 

Km/h nas estradas, às estações de férias. 

  

A monstruosidade deste absurdo demagógico é imediatamente aparente, 

no entanto, mesmo a esquerda não desdém de recorrer a ela. Por que o 

carro é tratado como uma vaca sagrada? Por que, ao contrário de outros 

bens "privados", ele não é reconhecido como um luxo anti-social? A 

resposta deve ser procurada nos dois aspectos seguintes da atividade de 

dirigir. 

  

A massificação do automóvel efetua um triunfo absoluto do ideologia 

burguesa no nível da vida diária. Dá e sustenta em todos a ilusão de que 

cada indivíduo pode procurar o seu próprio benefício às custas de todos os 

demais. Leva ao egoísmo cruel e agressivo do motorista que em todos os 

momentos está figurativamente matando os "outros", que aparecem 
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meramente como obstáculos físicos à sua velocidade. Este egoísmo 

competidor e agressivo marca a chegada do comportamento universal 

burguês, e tem existido desde que dirigir tornou-se lugar comum. ("você 

nunca terá o socialismo com aquele tipo de pessoas", um amigo alemão 

ocidental me disse, triste ao ver o espetáculo do tráfego de Paris). 

  

O automóvel é o exemplo paradoxal de um objeto luxuoso que tem sido 

desvalorizado por sua própria propagação. Mas esta desvalorização prática 

não foi seguida ainda por uma desvalorização ideológica. O mito do prazer e 

benefício do carro persiste, embora se o transporte de massa fosse 

difundido, sua dominação seria golpeada. A persistência deste mito é 

explicada facilmente. A propagação do carro particular deslocou o 

transporte de massa e alterou o planejamento da cidade e da habitação de 

tal maneira que transfere ao carro o exercício de funções que sua própria 

propagação tornou necessárias. Uma revolução ideológica ("cultural ") seria 

necessária para quebrar este círculo. Obviamente não se deve esperar isto 

da classe dirigente (direita ou esquerda). 

  

Permita-nos olhar mais de perto agora estes dois pontos. 

  

Quando o carro foi inventado, ele o foi para prover poucos dos muito ricos 

com um privilégio completamente sem precedentes: viajar muito mais 

rapidamente do que todos os demais. Ninguém até então tinha sonhado 

com isso. A velocidade de todas as carroças era essencialmente a mesma, 

fosse você rico ou pobre. As carruagens dos ricos não eram mais velozes do 

que as carroças dos camponeses, e trens carregavam todos na mesma 

velocidade (não possuíam velocidades diferentes até eles começarem a 

competir com o automóvel e o avião). Assim, até a virada do século, a elite 

não viajava em uma velocidade diferente do povo. O carro a motor iria 

mudar tudo isto. Pela primeira vez as diferenças de classe foram estendidas 

à velocidade e aos meios de transporte. 

  

Este meio de transporte no início parecia inacessível às massas - ele era 

muito diferente dos meios de transporte comuns. Não havia nenhuma 

comparação entre o carro a motor e os outros: o bonde, o trem, a bicicleta, 

ou a carroça. Seres excepcionais saíam em veículos com auto-propulsão que 

pesavam pelo menos uma tonelada e cujos órgãos mecânicos 

extremamente complicados eram tão misteriosos quanto escondidos das 

vistas. Um aspecto importante do mito do automóvel é que pela primeira 

vez as pessoas andavam em veículos particulares cujos mecanismos de 

funcionamento eram completamente desconhecidos deles, e cuja 

manutenção e alimentação tiveram que confiar a especialistas. Aqui está o 

paradoxo do automóvel: parece conferir aos seus proprietários liberdade 

ilimitada, permitindo que viajem quando e a onde quiserem em uma 

velocidade igual ou maior que a do trem. Mas de fato, esta aparência de 

independência tem por debaixo uma dependência radical. Ao contrário do 

cavaleiro, do carroceiro, ou do ciclista, o motorista iria depender para suprir 

combustível, assim como para o menor tipo de reparo, dos negociantes e 

dos especialistas em motores, lubrificação e ignição, e da possibilidade de 

troca das peças. Ao contrário de todos os proprietários anteriores de meios 

de locomoção, o relacionamento do motorista com seu veículo viria a ser 

aquele do usuário e consumidor - e não do proprietário e do mestre. Este 

veículo, em outras palavras, obrigaria o proprietário a consumir e usar uma 

gama de serviços comerciais e produtos industriais que somente poderiam 
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ser fornecidos por um terceiro. A independência aparente do proprietário 

de automóvel apenas escondia a dependência radical real. 

  

Os magnatas do petróleo foram os primeiros a perceber o ganho que 

poderia ser extraído da distribuição em escala do carro a motor. Se as 

pessoas pudessem ser induzidas a viajar em carros, eles poderiam vender o 

combustível necessário para movê-los. Pela primeira vez na história as 

pessoas tornar-se-iam dependentes de uma fonte comercial de energia para 

sua locomoção. Haveriam tantos clientes para a indústria de petróleo 

quanto houvessem motoristas - e uma vez que haveriam tantos motoristas 

quanto houvessem famílias, a população inteira se transformaria em cliente 

dos comerciantes de petróleo. O sonho de todo capitalista estava a ponto 

de se realizar. Todos iriam depender para suas necessidades diárias de um 

produto que uma única indústria possuía em monopólio. 

  

Tudo que se deveria fazer era deixar a população dirigir carros. Pouca 

persuasão seria necessária. Seria suficiente baixar o preço do carro usando a 

produção em massa e a linha de montagem. As pessoas atropelariam umas 

as outras para comprá-lo. Correriam sem perceber que estavam sendo 

conduzidas pelo nariz. O que, de fato, a indústria do automóvel lhes 

ofereceu? Apenas isto: "de agora em diante, como a nobreza e a burguesia, 

você também terá o privilégio de dirigir tão rápido quanto qualquer um. Em 

uma sociedade de carro a motor o privilégio da elite é tornado disponível a 

você". 

  

As pessoas se apressaram para comprar carros até que, quando a classe 

trabalhadora começou a os comprar também, os motoristas perceberam 

que haviam sido enganados. Tinha sido prometido a eles um privilégio de 

burgueses, tinham entrado em débito para adquiri-lo, e agora viam que 

qualquer um poderia também obter um. Qual é o gosto de um privilégio se 

todos puderem o ter? É um jogo de tolo. Pior, ele coloca todos em posição 

antagônica contra todos. A paralisação geral é criada por um 

engarrafamento geral. Quando todos reivindicam o direito de dirigir na 

velocidade privilegiada da burguesia, tudo pára, e a velocidade do tráfego 

da cidade cai vertiginosamente - em Boston como em Paris, Roma, ou 

Londres - abaixo daquele da carroça; no horário do rush a velocidade média 

nas estradas abertas cai abaixo da velocidade de uma bicicleta. 

  

Nada ajuda. Todas as soluções foram tentadas. Todas elas terminam 

piorando as coisas. Não importa se elas aumentam o número de vias 

expressas, túneis, elevados, estradas de 16 pistas e estradas com pedágio na 

cidade, o resultado é sempre o mesmo. Quanto mais estradas a serviço, 

mais os carros as obstruem, e o tráfego da cidade torna-se mais 

paralizantemente congestionado. Enquanto houverem cidades, o problema 

permanecerá sem solução. Não importa quão larga e rápida uma 

superhighway seja, a velocidade na qual os veículos podem sair dela para 

entrar na cidade não pode ser maior do que a velocidade média nas ruas da 

cidade. Enquanto a velocidade média em Paris é 10 a 20 km/h, dependendo 

da hora, ninguém poderá sair delas em torno e na capital a mais do que 10 a 

20 km/h. 

  

O mesmo é verdadeiro para todas as cidades. É impossível dirigir a mais do 

que uma média de 20 Km/h na embaraçada rede de ruas, de avenidas, e de 

bulevares que caracterizam as cidades tradicionais. A introdução de veículos 
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mais rápidos inevitavelmente atrapalha o tráfego da cidade, causando 

gargalos - e por fim uma paralisação completa. 

  

Se o carro deve prevalecer, há ainda uma solução: livre-se das cidades. Isto 

é, enfileire-os por centenas de milhas ao longo de enormes estradas, 

fazendo delas subúrbios de estradas. Isto é o que está sendo feito nos 

Estados Unidos. Ivan Illich mostra a conseqüência, do seguinte modo: "O 

americano típico devota mais de 1500 horas no ano (que são 30 horas por 

semana, ou 4 horas por dia, incluindo domingos) a seu carro. Isto inclui o 

tempo gasto atrás do volante, andando e parado, as horas de trabalho para 

pagar por ele e para pagar pelo combustível, pneus, pedágios, seguro, 

bilhetes e taxas. Deste modo ele toma deste americano 1500 horas para 

andar 6000 milhas (no curso de um ano). Três milhas e meia custam-lhe uma 

hora. Nos países que não têm uma indústria do transporte, as pessoas 

viajam exatamente nesta velocidade a pé, com a vantagem que podem ir 

onde quiserem e de não estarem restritas às estradas de asfalto". 

  

É verdade, Illich aponta, que em países não-industrializados a viagem usa 

somente 3 a 8% do tempo livre da pessoa (que é aproximadamente duas a 

seis horas na semana). Assim uma pessoa a pé anda tantas milhas em uma 

hora gasta em viagem quanto uma pessoa em um carro, mas devota 5 a 10 

vezes menos tempo na viagem. Moral: Quanto mais difundidos veículos 

rápidos estão dentro de uma sociedade, mais tempo - a partir de um 

determinado ponto - as pessoas gastarão e perderão viajando. Isto é um 

fato matemático. 

  

A razão? Nós acabamos de vê-la: As cidades foram divididas em infinitos 

subúrbios de estrada, porque esta era a única maneira de evitar o 

congestionamento em centros residenciais. Mas o lado oculto desta solução 

é óbvio: finalmente as pessoas não podem se deslocar convenientemente 

porque estão distantes de tudo. Para construir espaço para os carros, as 

distâncias foram aumentadas. As pessoas vivem longe de seu trabalho, 

longe da escola, longe do supermercado - que requer então um segundo 

carro para que as compras possam ser feitas e para as crianças irem à 

escola. Passeios? Fora da questão. Amigos? Há os vizinhos... e só. Na análise 

final, o carro desperdiça mais tempo do que economiza e cria mais 

distâncias do que supera. Naturalmente, você pode ir ao trabalho a 60 

Km/h, mas isto porque você vive a 30 milhas de seu trabalho e está disposto 

a dar meia hora às últimas 6 milhas. Somando tudo: "uma boa parte do 

trabalho diário é gasto para pagar pela viagem necessária para ir ao 

trabalho". (Ivan Illich). 

  

Talvez você esteja dizendo, "mas ao menos desta maneira você pode 

escapar do inferno da cidade após o fim do dia de trabalho". Lá estamos, e 

agora sabemos: "a cidade", a grande cidade que por gerações foi 

considerada uma maravilha, o único lugar que vale a pena viver, é 

considerada agora um "inferno". Todos querem escapar dela para viver no 

campo. Por que esta reversão? Por uma única razão. O carro fez a cidade 

grande inabitável. A fez fedorenta, barulhenta, sufocante, empoeirada, 

congestionada, tão congestionada que ninguém quer sair mais de tardinha. 

Assim, uma vez que os carros mataram a cidade, nós necessitamos carros 

mais rápidos para fugir em superestradas para os subúrbios que estão ainda 

mais distantes. Que argumento circular impecável: dê-nos mais carros de 

modo que nós possamos escapar da destruição causada pelos carros. 
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De um artigo luxuoso e uma marca de privilégio, o carro transformou-se 

assim numa necessidade vital. Você tem que ter um para escapar do inferno 

urbano dos carros. A indústria capitalista ganhou assim o jogo: o supérfluo 

tornou-se necessário. Não há mais a necessidade de persuadir as pessoas a 

quererem um carro; sua necessidade é um fato da vida. É verdadeiro que 

alguém possa ter suas dúvidas ao prestar atenção à fuga motorizada ao 

longo das estradas do êxodo. Entre 8 e 9:30 da manhã., entre 5:30 e 7 da 

tarde, e em fins de semana por cinco ou seis horas as rotas de fuga se 

prolongam nas procissões de para-choque-à-para-choque que vão (no 

máximo) à velocidade de um ciclista e em uma nuvem densa de emanações 

da gasolina. O que sobra das vantagens do carro? O que é deixado quando, 

inevitavelmente, a velocidade superior nas estradas é limitada exatamente 

pela velocidade do carro mais lento? 

  

Nítido suficiente. Após ter matado a cidade, o carro está matando o carro. 

Prometendo a todos poderem andar mais rapidamente, a indústria do 

automóvel termina com o resultado previsível de que todos tem que andar 

tão lentamente quanto o mais lento, em uma velocidade determinada pelas 

leis simples da dinâmica dos fluidos. Pior: sendo inventado para permitir que 

seu proprietário vá aonde deseja, na velocidade e tempo que deseja, o carro 

transforma-se, de todos os veículos, no mais servil, perigoso, não confiável e 

incômodo. Mesmo se você reserva uma extravagante quantidade de tempo, 

você nunca sabe quando os gargalos o deixarão chegar lá. Você está 

limitado à estrada tão inexoravelmente quanto o trem a seus trilhos. Não 

mais do que o viajante de trem, pode você parar em um impulso, e como o 

trem você deve ir em uma velocidade decidida por outra pessoa. 

Concluindo, o carro não tem nenhuma das vantagens do trem e possui todas 

as suas desvantagens, mais algumas próprias: vibração, espaço apertado, o 

perigo dos acidentes, o esforço necessário para dirigi-lo. 

  

No entanto, você pode dizer, as pessoas não tomam trem. Claro! Como 

poderiam? Você já tentou alguma vez ir de Boston a New York de trem? Ou 

de Ivry a Treport? Ou de Garches a Fountainebleau? Ou de Colombes a l'Isle-

Adam? Você tentou em um sábado ou domingo de verão? Bem, então tente 

e boa sorte! Você observará que o capitalismo do automóvel pensou em 

tudo. Tão logo o carro matou o carro, ele fez com que as alternativas 

desaparecessem, tornando compulsório, deste modo, o carro. Assim, 

primeiramente o estado capitalista permitiu que as conexões de trilho entre 

as cidades e o campo circunvizinho se deteriorassem, e então acabou com 

elas. As únicas que foram poupadas foram as conexões inter-municipais de 

alta velocidade que competem com as linhas aéreas para uma clientela de 

burgueses. Há um progresso para você! 

  

A verdade é que ninguém tem realmente qualquer escolha. Você não é livre 

para ter um carro ou não porque o mundo dos bairros é projetado em 

função do carro - e, cada vez mais, é assim o mundo da cidade. É por isso 

que a solução revolucionária ideal, que é afastar o carro em proveito da 

bicicleta, do ônibus, e do bonde, não é sequer mais aplicável nas cidades 

grandes como Los Angeles, Detroit, Houston, Trappes, ou Bruxelas, que são 

construídas por e para o automóvel. Estas cidades estilhaçadas são 

formadas por alinhadas ruas vazias possuindo desenvolvimentos idênticos; e 

sua paisagem urbana (um deserto) diz, "estas ruas são feitas para se dirigir 

tão rapidamente quanto possível do trabalho para casa e vice-versa. Você 
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anda através daqui, você não vive aqui. No fim do dia de trabalho todos 

devem permanecer em casa, e qualquer um encontrado na rua depois do 

anoitecer deve ser considerado suspeito de 'fazer o mal'". Em algumas 

cidades americanas o ato de dar uma volta nas ruas à noite é vista como 

suspeita de crime. 

  

Então estamos fritos? Não, mas a alternativa ao carro terá que ser 

abrangente. Para que as pessoas possam abandonar seus carros, não será 

suficiente lhes oferecer um transporte de massa mais confortável. Terão 

que poder dispensar o transporte por se sentirem em casa nos seus bairros, 

nas suas comunidades, nas suas cidades de tamanho humano, e por 

sentirem prazer em andar do trabalho para casa a pé, ou se preciso for, de 

bicicleta. Nenhum meio de transporte e fuga veloz jamais compensará a 

vexação de viver em uma cidade inabitável na qual ninguém se sente em 

casa, ou a irritação de somente ir à cidade para trabalhar ou, por outro lado, 

de estar sozinho e dormir. 

  

"As pessoas", escreve Illich, "quebrarão as correntes do domínio do 

transporte quando voltarem a amar como se fosse seu próprio território o 

seu próprio ritmo particular, e temer ficar demasiado distante dele". Mas a 

fim de amar "o seu território" ele deve antes de mais nada ser habitável, e 

não congestionável. O bairro ou a comunidade devem novamente 

transformar-se em um microcosmo esculpido por e para todas as atividades 

humanas, onde as pessoas possam trabalhar, viver, relaxar, aprender, se 

comunicar, e discutir sobre ela, e no qual elas controlem conjuntamente 

como o lugar de sua vida em comum. Quando alguém lhe perguntou como 

as pessoas gastariam seu tempo após a revolução, quando o desperdício 

capitalista tivesse sido eliminado, Marcuse respondeu, "nós traremos abaixo 

as grandes cidades e construiremos novas. Isso manter-nos-á ocupados por 

enquanto". 

  

Estas novas cidades poderiam ser federações de comunidades (ou de 

bairros) cercadas por cinturões verdes nos quais cidadãos - e em especial 

crianças em idade escolar - passariam diversas horas da semana cultivando 

os alimentos frescos de que necessitam. Para se locomoverem todos os dias 

poderiam usar todos os tipos do transporte adaptados a uma cidade de 

tamanho médio: bicicletas, bondes ou bondes elétricos municipais, táxis 

elétricos sem motoristas. Para longas viagens no país, assim como para 

convidados, uma quantidade de automóveis comunais estaria disponível em 

garagens do bairro. O carro não seria mais uma necessidade. Tudo teria 

mudado: o mundo, a vida, as pessoas. E isto não virá por si só. 

  

Entretanto, o que deve ser feito para se chegar lá? Sobretudo, nunca faça do 

transporte um assunto em si mesmo. Conecte-o sempre ao problema da 

cidade, da divisão social do trabalho, e à maneira que isto 

compartimentaliza as muitas dimensões da vida. Um lugar para o trabalho, 

outro para "viver", um terceiro para as compras, um quarto para aprender, 

um quinto para entretenimento. A maneira que nosso espaço é arranjado 

dá continuidade à desintegração das pessoas que começa com a divisão de 

trabalho na fábrica. Corta uma pessoa em fatias, corta nosso tempo, nossa 

vida, em fatias separadas de modo que em cada uma você seja um 

consumidor passivo a mercê dos comerciantes, de modo que nunca lhe 

ocorra que o trabalho, a cultura, a comunicação, o prazer, a satisfação das 

necessidades, e a vida pessoal podem e deveriam ser uma e mesma coisa: 
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uma vida unificada, sustentada pelo tecido social da comunidade. 

  

Le Sauvage, Setembro-Outubro de 1973 

 

Fonte : Bicicletada (www.bicicletada.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ANARQUISTAS NAS OCUPAÇÕES DE FÁBRICAS NA ITÁLIA 

FAQ Anarquista  

 

 
 

Ao final da primeira guerra mundial ocorreu uma radicalização massiva em 

toda Europa e no resto do mundo. Houve uma explosão de afiliações nos 

sindicatos, greves, manifestações e toda classe de agitação alcançaram 

grandes níveis. Isto se deveu em parte à guerra, em parte ao aparente êxito 

da revolução russa. Através da Europa, as ideias anarquistas se tornaram 

mais populares e as uniões anarcosindicalistas aumentaram de tamanho. Na 

Gran Bretanha, por exemplo, se produziu o movimento das ligas sindicais e 

as greves de Clydeside, na Alemanha o auge do sindicalismo industrial, e na 

Espanha um grande crescimento na anarcosndicalista CNT. 

Desafortunadamente, também houve grande crescimento nos partidos 

http://www.bicicletada.org/
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democrata-social e comunista.  

 

Em agosto de 1920, houveram greves de ocupação de fábricas na Italia, 

como resposta aos baixos salários e ao endurecimento patronal. Estas 

greves começaram nas fábricas de engenharia e imediatamente se 

extenderam às ferrovias, transportes rodoviarios, e outras industrias, e os 

camponeses tomaram a terra. Os grevistas, contudo, fizeram algo mais que 

ocupar os locais de trabalho, puseram parte deles em regime de auto-

gestão. Dalí a pouco 500 mil grevistas estavam trabalhando, produzindo 

para eles mesmos. Errico Malatesta, que tomou parte nestes êxitos, 

escreveu:  

 

"os trabalhadores concluiram que o momento estava maduro para a tomada 

de uma vez por todas dos meios de produção. Se armaram para sua propria 

defesa ... e começaram a organizar a produção por sua propria conta ... O 

direito de propriedade foi de fato abolido .. era um novo regime, uma nova 

forma de vida social que surgia. E o governo ficou à parte ao sentir-se 

impotente para oferecer oposição." [Vida e Ideas p.134].  

 

Durante esta época a Union Sindicalista Italiana (USI) creceu até chegar a 

quase um milhão de membros e a influencia da Union Anarquista Italiana 

(UAI) com seus 20 mil membros cresceu em proporção. Segundo nos conta 

o reporter marxista galês Gwyn A. Williams "os anarquistas e os sindicalistas 

revolucionarios constituíam o grupo mais revolucionario da esquerda ... O 

traço mais saliente na história do anarquismo e sindicalismo em 1919-1920 

foi o rápido crescimento ... Os sindicalistas sobretudo captaram a opinião da 

classe obreira militante que o movimento socialista inútilmente tratava de 

captar." [Proletarian Order, pp. 194-195].  

 

Daniel Guerin dá um bom resumo da extensão do movimento, "a direção 

das fábricas ... se efetuava por meio de comitês de trabalhadores técnicos e 

administrativos. A auto-gestão se expandiu ... A auto-gestão emitiu seu 

proprio dinheiro ... Se requeria estrita auto-disciplina ... [e] uma estreita 

solidariedade se estabeleceu entre as fábricas ... [onde] as minas e o carvão 

se colocavam em um fundo comum e se repartiam equitativamente" 

[Anarchism, p.109].  

 

Sobre as fábricas ocupadas tremulava "um bosque de bandeiras negras e 

vermelhas" posto que "o conselho do movimento de Turin era 

essencialmente anarcosindicalista" [Williams, op. cit., p.241, p.193]. Os 

trabalhadores ferroviarios se negaram a transportar tropas, os 

trabalhadores entraram em greve contra as consignas das associações 

reformistas e os camponeses ocuparam a terra. Tais atividades eram "já 

diretamente guiadas ou indiretamente inspiradas pelos anarcosindicalistas" 

[ibid., p. 193]  

 

Não obstante, depois de quatro semanas de ocupação os trabalhadores 

decidiram abandonar as fábricas. Isto devido à atuação do partido socialista 

e aos sindicatos reformistas. Se opuseram ao movimento e negociaram com 

o estado por uma volta à "normalidade" em troca da promessa de aumentar 

legalmente o controle pelos trabalhadores, em associação com os chefes. 

Esta promessa não se manteve. A falta de organizações inter-fábrica 

independentes fez que os trabalhadores dependessem dos burocratas dos 

sindicatos para obter informações sobre o que se passava em outras 



14 

 

cidades, e usaram esse poder para isolar as fábricas e as cidades entre sí. 

Isto desembocou em uma volta ao trabalho, "apesar da oposição de 

anarquistas individualmente dispersos por todas as fábricas" [Malatesta, op. 

cit., p.136]. A confederação local de uniões sindicais não podia proporcionar 

a infraestrutura necessaria para um movimento de ocupação totalmente 

coordenado, posto que os sindicatos reformistas se negavam a colaborar 

com elas; embora os anarquistas constituíssem uma grande maioria, se 

viram impedidos por uma minoria reformista.  

 

Este período da historia italiana explica o crescimiento do fascismo na Italia. 

Como indica Tobias Abse, "o auge do fascismo na Italia não pode 

desprender-se dos sucessos do bienio vermelho, os dois anos vermelhos de 

1919 e 1920, que lhe precederam. O fascismo foi uma prevenção contra-

revolucionaria ... lançado como resultado da fracassada revolução" ["The 

Rise of Fascism in an Industrial City" p. 54, en Rethinking Italian Fascism, 

pp.52-81].  

 

Durante a época da ocupação das fábricas Malatesta sustentou que " (s)e 

não a levarmos até ao final, pagaremos com lágrimas de sangue pelo medo 

que agora provocamos na burguesía". Sucessos posteriores o confirmaram, 

quando os capitalistas e os ricos donos da terra apoiaram aos fascistas para 

ensinar à classe trabalhadora qual era seu lugar. Todavia, inclusive nos mais 

obscuros dias do terror fascista, os anarquistas resistiram às forças do 

totalitarismo. "Não é casualidade que a mais forte resistencia da classe 

trabalhadora ao fascismo ocorreu em ... os povos e cidades em que havia 

uma forte tradição anarquista, sindicalista ou anarcosindicalista" [Tobias 

Abse, Op. Cit., p.56].  

 

Os anarquistas participaram, e muitas vezes organizaram seções do Arditi 

del Popolo, uma organização operária dedicada à auto defesa dos interesses 

dos trabalhadores. Os Arditi del Popolo organizaram e alentaram a 

resistencia operaria aos esquadrões fascistas, derrotando muitas vezes 

contingentes superiores em numero de fascistas. Os Arditi foram os maiores 

defensores de uma frente operária unida, revolucionaria contra o fascismo 

na Italia, como sugeriu Malatesta e a UAI. Sem pestanejar, os partidos 

socialista e comunista se retiraram da organização, os socialistas firmando 

um "Pacto de Pacificação" com os fascistas. Os líderes dos socialistas 

autoritarios preferiram a derrota e o fascismo ao risco de que seus 

seguidores se "infetassem" de anarquismo.  

 

Inclusive depois da criação do estado fascista, os anarquistas ofereceram 

resistencia dentro e fora da Italia. Muitos italianos, anarquistas e não 

anarquistas, viajaram à Espanha para resistir a Franco em 1936. Durante a 

segunda guerra mundial, os anarquistas jogaram um papel importante no 

movimento partisano italiano. O fato do movimento antifascista estar 

dominado por elementos anticapitalistas levou os EEUU e o Reino Unido a 

colocar conhecidos fascistas em posições governamentais nas localidades 

que "libertavam" (muitas delas já haviam sido tomadas pelos partisanos, 

resultando que as tropas aliadas "libertavam" o povo de seus proprios 

habitantes!).  

 

Não é de surpreender que os anarquistas fossem os mais consistentes e 

triunfantes opositores ao fascismo. Os dois movimentos não poderiam estar 

mais aparte, o primeiro pelo estadismo totalitario a serviço do capitalismo 
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enquanto que o outro era por uma sociedade livre, não-capitalista. Nem 

tampouco surpreende que quando seus privilegios e poder estavam em 

perigo, os capitalistas e os donos da terra se voltavam ao fascismo para que 

os salvasse. Este processo é muito comum na historia (tres exemplos, Italia, 

Alemanha e Chile).   

 

Fonte: Seção A.5.5. do FAQ Anarquista - Projeto 

Periferia (http://www.geocities.com/projetoperiferia2/indice.htm). 

  

[Postado em 14 de Outubro de 2005] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOGIA E PENSAMENTO REVOLUCIONÁRIO 

Murray Bookchin 

  

 
 

  

Uma das características da Ecologia é a de não estar perfeitamente contida 

no nome - cunhado por Haeckel, em 1866, para indicar a "investigação da 

totalidade das relações do animal tanto com seu ambiente inorgânico como 

orgânico". No entanto, concebida de maneira ampla, a Ecologia lida com o 

equilíbrio da natureza. Visto que a natureza inclui o homem, esta ciência 

trata da harmonização da natureza e do homem. Esta abordagem, mantida 

em todas as suas implicações, conduz às áreas do pensamento social 

anarquista. Em última análise, é impossível conseguir a harmonização do 

homem com a natureza sem criar uma comunidade que viva em equilíbrio 

permanente com o seu meio ambiente. 

  

As questões com que a Ecologia lida são permanentes: não se pode ignorá-

las sem pôr em risco a sobrevivência do homem e do próprio planeta. No 

http://www.geocities.com/projetoperiferia2/indice.htm
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entanto, hoje, a ação humana altera virtualmente todos os ciclos básicos da 

natureza e ameaça solapar a estabilidade ambiental em todo o mundo. 

  

As sociedades modernas, como as dos Estados Unidos e Europa, organizam-

se em torno de imensos cinturões urbanos, de uma agricultura altamente 

industrializada e, controlando tudo, um inchado, burocratizado e anônimo 

aparelho de estado. Se colocarmos todas as considerações de ordem moral 

de lado e examinarmos a estrutura física desta sociedade, o que nos 

impressionará são os incríveis problemas logísticos que ela deve resolver: 

transporte, densidade, suprimentos, organização política e econômica e 

outros. O peso que tal tipo de sociedade urbanizada e centralizada acarreta 

sobre qualquer área ambiental é enorme. 

  

A noção de que o homem deve dominar a natureza vem diretamente da 

dominação do homem pelo homem. Esta tendência, antiga de séculos, 

encontra seu mais exacerbado desenvolvimento no capitalismo moderno. 

Assim como os homens, todos os aspectos da natureza são convertidos em 

bens, um recurso para ser manufaturado e negociado desenfreadamente. 

  

Do ponto de vista de Ecologia, o homem está hiper-simplificando 

perigosamente o seu ambiente. O processo de simplificação do ambiente, 

levando ao aumento do seu caráter elementar - sintético sobre o natural, 

inorgânico sobre o orgânico - tem tanto uma dimensão física quanto 

cultural. A necessidade de manipular imensas populações urbanas, 

densamente concentradas, leva a um declínio nos padrões cívicos e sociais. 

Uma concepção massificadora das relações humanas tende a se impor sobre 

os conceitos mais individualizados do passado. 

  

A mesma simplificação ocorre na agricultura moderna. O cultivo deve 

permitir um alto grau de mecanização - não para reduzir o trabalho 

estafante mas para aumentar a produtividade e maximizar os investimentos. 

O crescimento das plantas é controlado como em uma fábrica: preparo do 

solo, plantio e colheitas manipulados em escala maciça, muitas vezes 

inadequados à ecologia local. Grandes áreas são cultivadas com uma única 

espécie - uma forma de agricultura que facilita não só a mecanização mas 

também a infestação das pragas. Por fim, os agentes químicos são usados 

para eliminar as pragas e doenças das plantas, maximizando a exploração do 

solo. 

  

Este processo de simplificação continua na divisão regional do trabalho. Os 

complexos ecossistemas regionais de um continente são submersos pela 

organização de nações inteiras em entidades economicamente 

especializadas (fornecedoras de matéria-prima, zonas industriais, centros de 

comércio). 

  

O homem está desfazendo o trabalho orgânico da evolução. Substituindo as 

relações ecológicas complexas, das quais todas as formas avançadas de vida 

dependem, por relações mais elementares, o homem está regredindo a 

biosfera a um estágio que só é capaz de manter formas simples de vida, e 

incapaz de manter o próprio homem. 

  

Até recentemente, as tentativas de resolver contradições criadas pela 

urbanização, centralização, crescimento burocrático e estatização eram 

vistas como contrárias ao progresso e até reacionárias. O anarquista era 
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olhado como um visionário cheio de nostalgia de uma aldeia camponesa ou 

de uma comuna medieval. O desenvolvimento histórico, no entanto, tornou 

virtualmente sem sentido todas as objeções ao pensamento anarquista nos 

dias de hoje. Os conceitos anarquistas de uma comunidade equilibrada, de 

uma democracia direta e interpessoal, de uma tecnologia humanística e de 

uma sociedade descentralizada não são apenas desejáveis, eles constituem 

agora as pré-condições para a sobrevivência humana. O processo de 

desenvolvimento social tirou-os de uma dimensão ético-subjetiva para uma 

dimensão objetiva. 

  

A essência da mensagem reconstrutiva da Ecologia pode ser resumida na 

palavra "diversidade". Na visão ecológica, o equilíbrio e a harmonia na 

natureza, na sociedade e, por inferência, no comportamento, é alcançado 

não pela padronização mecânica, mas pelo seu oposto, a diferenciação 

orgânica. 

  

Vamos considerar o princípio ecológico da diversidade no que se ele aplica à 

biologia e à agricultura. Alguns estudos demonstram claramente que a 

estabilidade é uma função da variedade e da diversidade: se o ambiente é 

simplificado e a variabilidade de espécies animais e vegetais diminui, as 

flutuações nas populações tornam-se marcantes, tendem a se descontrolar 

e a alcançar as proporções de uma peste. 

  

O ambiente de um ecossistema é variado, complexo e dinâmico. As 

condições especiais que permitem grandes populações de uma única 

espécie são eventos raros. Conseguir, portanto, gerenciar adequadamente 

os ecossistemas deve ser o nosso objetivo. 

  

Manipular de fato o ecossistema pressupõe uma enorme descentralização 

da agricultura. Onde for possível, a agricultura industrial deve ceder lugar à 

agricultura doméstica. Sem abandonar os ganhos da agricultura em larga 

escala e da mecanização, deve-se, contudo, cultivar a terra como se fosse 

um jardim. A descentralização é importante tanto para o desenvolvimento 

da agricultura quanto do agricultor. O motivo ecológico pressupõe a 

familiaridade do agricultor com o terreno que cultiva. Ele deve desenvolver 

sua sensibilidade para as possibilidades e necessidades do terreno, ao 

mesmo tempo que se torna parte orgânica do meio agrícola. Dificilmente 

poderemos alcançar este alto grau de sensibilidade e integração do 

agricultor sem reduzir a agricultura ao nível do indivíduo, das grandes 

fazendas industriais para as unidades de tamanho médio. 

  

O mesmo raciocínio se aplica ao desenvolvimento racional dos recursos 

energéticos. A Revolução Industrial aumentou a quantidade de energia 

utilizada pelo homem, primeiro por um sistema único de energia (carvão) e 

mais tarde por um duplo (carvão-petróleo, ambos poluentes). No entanto, 

podemos aplicar os princípios ecológicos na solução do problema. Pode-se 

tentar restabelecer os antigos modelos regionais de uso integrado de 

energia baseado nos recursos locais usando um sofisticado sistema que 

combine a energia fornecida pelo vento, a água e o sol. 

  

Essas alternativas em separado não podem solucionar os problemas 

ecológicos criados pelos combustíveis convencionais. Unidos, contudo, num 

padrão orgânico de energia desenvolvido a partir das potencialidades da 

região, elas podem satisfazer as necessidades de uma sociedade 
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descentralizada. 

  

Manter uma grande cidade requer imensas quantidades de carvão e 

petróleo. No entanto, as fontes alternativas fornecem apenas pequenas 

quantidades de energia para usá-las de modo efetivo, a megalópole deve 

ser descentralizada e dispersa. Um novo tipo de comunidade, adaptada às 

características e recursos da região e com todas as amenidades da 

civilização industrial, deve substituir os extensos cinturões urbanos atuais. 

  

Resumindo a mensagem critica da Ecologia: a diminuição da variedade no 

mundo natural retira a base de sua unidade e totalidade, destruindo as 

forças responsáveis pelo equilíbrio e introduz uma regressão absoluta no 

desenvolvimento do mundo natural, a qual pode resultar num ambiente 

inadequado a formas avançadas de vida. Resumindo a mensagem 

reconstrutiva: se desejamos avançar na unidade e estabilidade do mundo 

natural, devemos conservar e promover a variedade. 

  

Como aplicar estes conceitos à teoria social? Tendo-se em mente o princípio 

da totalidade e do equilíbrio como produto da diversidade, a primeira coisa 

que chama a atenção é que tanto ecólogo como anarquista colocam uma 

ênfase muito grande sobre a espontaneidade. O ecólogo tende a rejeitar a 

noção de "poder sobre a natureza". O anarquista, por sua vez, fala em 

termos de espontaneidade social, dando liberdade à criatividade da pessoas. 

Ambos, ao seu modo, vêem a autoridade como inibidora, como um 

limitante à criatividade potencial dos meios social e natural. 

  

Tanto o ecólogo como o anarquista vêem a diferenciação como uma medida 

de progresso, para ambos uma unidade sempre maior é alcançada pelo 

crescimento da diferenciação. Uma crescente totalidade é criada pela 

diversificação e aprimoramento das partes. 

  

Assim como o ecólogo busca ampliar um ecossistema e promover a livre 

interação entre as espécies, o anarquista busca ampliar as experiências 

sociais e remover as restrições ao seu desenvolvimento. O anarquismo é 

uma sociedade harmônica que expõe o homem aos estímulos tanto da vida 

agrária como urbana, da atividade física e da mental, da sensualidade não 

reprimida e da espiritualidade auto-direcionada, da espontaneidade e da 

auto-disciplina etc. Hoje, esses objetivos são vistos como mutuamente 

excludentes devido à própria lógica da sociedade atual -- a separação da 

cidade e do campo, a especialização do trabalho, a atomização do homem. 

  

Uma comunidade anarquista deverá aproximar-se de um ecossistema bem 

definido: será diversificada, equilibrada e harmônica. A procura da auto 

suficiência levará a um uso mais inteligente e amoroso do meio-ambiente, 

permitindo o contato dos indivíduos com uma vasta gama de estímulos 

agrícolas e industriais. O engenheiro não estará separado do solo, nem o 

pensador do arado ou o fazendeiro da indústria. A alternância de 

responsabilidades cívicas e profissionais criará uma nova matriz para o 

desenvolvimento individual e comunitário, evitando a hiper-especialização 

profissional e vocacional que impediria a sociedade de alcançar seu objetivo 

vital: a humanização da natureza pelo técnico e a naturalização da 

sociedade pelo biólogo. 

  

Nas comunidades ecológicas a vida social levará ao incremento da 
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diversidade humana e natural, unidas em harmônica totalidade. Haverá uma 

colorida diferenciação dos grupos humanos e ecossistemas, cada um 

desenvolvendo suas potencialidades únicas e expondo os membros das 

comunidades a um leque de estímulos econômicos, culturais e 

comportamentais. A mentalidade que hoje organiza as diferenças entre o 

homem e outras formas de vida em esquemas hierárquicos e definições de 

"superioridade" e "inferioridade", dará lugar a uma visão ecológica da 

diversidade. As diferenças entre as pessoas não só serão respeitadas mas 

estimuladas. As relações tradicionais que opõem sujeito e objeto serão 

alteradas qualitativamente, o "outro" será concebido como parte individual 

do todo que se aprimora pela complexidade. Este sentido de unidade 

refletirá a harmonização dos interesses entre indivíduos e grupo, 

comunidade e ambiente, humanidade e natureza. 

  

Condensado e adaptado de "Ecology and Revolutionary Thought".  

  

In "Post-Scarcity Anarchism" 

  

Revista Utopia nº 1 

  

Fonte:Coletivo de Estudos Anarquistas Domingos Passos 

(www.nodo50.org/insurgentes). 

 

 

 

 

anthropos 0.2  

 

Por Bifo ς 03.12.2001 

 

Nos anos noventa a net-economy prevaleceu sobre os planos cultural e 

social. A economia leve da infoprodução, com sua ideologia felicista, a sua 

modalidade de gestão aleatória do controle, pôde se afirmar 

irreversivelmente. O caráter distintivo dos novos ciclos produtivos foi o 

princípio recombinante, em oposição ao princípio molar (1) que tinha 

prevalecido na época industrial. Ao fim dos anos noventa, este modelo de 

capitalismo light (proliferação de microempresas, dotcommania, ideologia 

new economy, irresponsabilidade financeira, funky business) se difundiu até 

que veio a se tornar o elemento inovador decisivo no panorama econômico 

global. 

 

A passagem do ciclo da net-economy para o ciclo da bio-economy poderia 

ter sido a conclusão do processo, o definitivo arquivamento do capitalismo 

industrial, o começo de uma era na qual a produção de viventes seria o eixo 

principal da produção social e da troca. O Projeto Genoma, o maior 

investimento econômico em um projeto de pesquisa civil, constituiu a base 

para tornar essa passagem de épocas possível. 

 

Neste ponto, antes que a passagem fosse completa, as forças do hard 

Kapitalismus (reconfigurável no ciclo do automóvel e petróleo, e no ciclo das 

armas e da guerra) estão coalizadas. O golpe de estado que se deu na 

Flórida faz um ano, com a ocupação da Casa Branca da parte de um bando 

de criminosos representantes do fantoche George Bush representa a contra-

http://www.nodo50.org/insurgentes
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revolução do hard Kapitalismus. A aliança de Bush, o ditador heavy, com 

Gates, o ditador light, abre o caminho para a conjunção entre capitalismo de 

guerra e totalitarismo digital. Acabou a brincadeira? 

  

A presidência Bush promove uma série de contrastes internos ao sistema 

global do capitalismo. A economia pensante do petróleo e das armas se 

aliou com o monopólio neo-totalitário da Microsoft e juntos provocaram o 

ataque contra o exército ponto.com da classe virtual. A guerra global 

interminável é o preço de um conflito intercapitalista entre interesses da old 

economy e interesses da new economy, cujo efeito é o declínio atual da 

classe virtual, e a sua subordinação à old economy. 

  

Neste quadro também precisa ser visto o ataque contra o ciclo biotech que 

provém dos setores reacionários do integralismo cristão e dos setores 

sociais conservadores da economia militar-industrial. A batalha que se 

delineia é intercapitalista, na qual o capital industrial-militarista procurará 

cooptar e controlar os setores recombinantes do capital (net-economy e bio-

economy). 

  

Nesta situação o movimento(2) não poderá continuar a agir com o método 

que o caracterizou entre Seattle e Gênova. Agora a demanda do movimento 

deve se fazer toda projetual, tecno-científica, recombinante. O princípio de 

recombinação terá se desenvolvido até às suas consequências extremas, 

porque a atual guerra global interminável é com toda probabilidade o 

começo do fim da raça humana, tal como a conhecíamos. 

  

O movimento global exauriu a sua parábola político-demonstrativa. Agora 

deve iniciar o seu processo organizativo real, dentro dos circuitos do projeto 

tecno-científíco. A aliança com o capitalismo recombinante está na ordem 

do dia, queiramos ou não. A ação se transfere para o plano da biotecnologia, 

da bioprodução. Abre-se a perspectiva de uma batalha para liberar a bio-

experimentação do vínculo do lucro, para outorgar a bio-experimentação à 

decisão autônoma dos pesquisadores. Abre-se a perspectiva de imaginar 

projetar e construir as interfaces e os conteúdos da Biosfera Conectiva pós-

humana. 

 

Não mais poderá existir movimento político vencedor. Depois do 11 de 

setembro não existe nenhuma esperança de paz ou de progresso no âmbito 

da história humana. Não existe mais política. Impõe-se imaginar a história 

pós-humana, impõe-se aprofundar na gênese do conceito e do paradigma 

do "humano". Estamos acostumados a considerar o humano em oposição ao 

inumano, deveríamos saber, por outro lado, que ele também se opõe ao 

"cósmico" e ao "feminino". O plano sobre o qual se coloca este devir é o 

plano antropológico, ou melhor,  pós-antropológico, dado que anthropos 

significa homem em oposição a  cosmo-feminino. 

 

O modelo antropológico do homo sapiens, o modelo cultural patriarcal não 

pode ser posto em dicussão por dentro. Só pode se extinguir, desaparecer 

graças a uma catástrofe viral. 

  

A guerra global é, com certeza, a catástrofe viral. Não assistiremos à 

destruição da humanidade em poucos dias, não será a explosão de armas 

ultra-destrutivas.  

  



21 

 

Atravessaremos um longo período dentro do qual o contágio canibalístico se 

difundirá nos meandros da vida cotidiana, eliminando centenas de milhões 

de descendentes do homem de Neanderthal e destruindo cada resíduo 

cultural de humanidade, para que deixem viver tribos hipertecnológicas 

desumanas. 

  

Durante este período, as tecnologias recombinantes, a tecnologia conectivo-

digital e a tecnologia biogenética criarão as premissas de um novo release, 

anthropos 02. A batalha cultural que se delineia por dentro e além desta 

guerra, a última guerra da raça humana interessa às interfaces tecno-

culturais, tecno-linguísticas, tecno-sociais das quais tomarão forma as 

gerações pós-humanas. 

  

O que está em jogo é uma alternativa: a extinção definitiva ou a criação de 

um paradigma que não tem as características do humano mas as 

características do cosmo-feminino. A demanda do movimento é elaborar as 

formas culturais e tecnológicas que permitam a formação de uma 

humanidade cosmofeminina pós-humana.   

  

Extraído do site anti-globalização italiano Rekombinant. 

(www.rekombinant.org) 

 

Tradução de Ricardo Rosas e colaboração de ZZE.  

 

1.Bifo, discípulo de Guattari, aqui quer dizer molar em oposição ao princípio 

molecular de ação proposto por seu inspirador. O princípio molar se reporta 

ao modo fordista de produção, que se reflete igualmente na organização 

social. 

 

2. O  "movimento" a que Bifo se refere é o movimento "antiglobalização", 

mais conhecido depois dos protestos de Seattle em 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rekombinant.org/
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AUTOGESTÃO E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS(1) 
Murray Bookchin 
 

A autogestão, nos seus mais variados e ricos significados, esteve, desde 
sempre, estreitamente associada no desenvolvimento das técnicas, ainda 
que esta associação nem sempre tenha merecido a atenção que seria de 
desejar. No entanto, ao pôr em relação estes dois aspectos, não quero, de 
modo nenhum, comprometer-me numa relação simplificadora, isto é, uma 
relação que reduza a complexidade dos problemas técnicos a um 
determinismo tecnológico. Os homens são seres quase inteiramente sociais. 
Eles desenvolvem um conjunto de valores, de instituições e de relações 
culturais que permitem, ou não, o desenvolvimento de técnicas. É preciso, 
creio, insistir de novo no fato de certas invenções técnicas fundamentais ao 
desenvolvimento do capitalismo, como por exemplo a máquina a vapor, 
serem já conhecidas dos gregos há mais de dois mil anos. Com efeito, o fato 
de uma tal fonte de energia não ter sido, na altura, senão usada como 
simples brinquedo, testemunha largamente a importância que tiveram os 
valores éticos e culturais da antiguidade sobre a evolução das técnicas em 
geral e, em particular, sobre todas as épocas não submetidas a uma lógica 
de mercado. 

Mas, de uma outra forma, seria também de um simplismo inaceitável negar 
as relações das técnicas existentes, em determinado período histórico, com 
o modo como a humanidade define e interpreta a idéia de autogestão. E, 
uma tal afirmação é particularmente evidente nos dias de hoje, quando a 
autogestão é concebida principalmente em termos econômicos, tais como 
"controle operário", "democracia industrial", "participação dos 
trabalhadores", isto é, nos termos dos velhos anarco-sindicalistas, como 
uma espécie de coletivização econômica. Mais tarde discutiremos como 
uma tal interpretação da autogestão, compreendida apenas sem termos 

econômicos, pôde ocultar e diferir outras interpretações da palavra, 
nomeadamente aquelas que se prendiam com as idéias de federalismo 
municipal da sociedade medieval, das seções revolucionárias de 1793, e da 
Comuna de Paris. Mas, para já, é cada vez mais evidente que hoje, quando 
falamos de autogestão, falamos de uma forma ou de outra, de sindicalismo. 
Falamos de uma formação econômica que se relaciona com a organização 
do trabalho, o emprego dos materiais e das máquinas, bem como com a 
repartição social dos recursos materiais. Em suma, nós falamos das técnicas 
ou da tecnologia. 

Mas, a partir do momento em que questionamos os problemas técnicos 
como importantes, nós abrimos caminho a um número considerável de 
paradoxos, que não podem ser resolvidos pelo simples efeito da retórica ou 
da fórmula moral mais conhecida. Se o papel da técnica, na formação do 
pensamento e da sociedade, tem sido, por vezes, exagerado por autores 
diversos, nas suas opiniões sociais, como Marshall MacLuhan ou Jacques 
Ellul, não podemos contudo negar a sua influência, e até o seu indispensável 
contributo, na criação das instituições sociais e das atitudes culturais. O 
sentido altamente economicista que a palavra autogestão hoje evoca, não é 
senão, por si mesmo, uma prova gritante do grau de apropriação que as 
palavras sofrem na sociedade industrial(2). O termo "auto", enquanto 
prefixo, e a palavra "gestão" tornam-se, no plano das idéias e dos sentidos, 
opostas uma à outra. A idéia de gestão tende a apagar a idéia de autonomia. 
Pela influência dos valores tecnocráticos sobre o pensamento, a autogestão, 
conceito fundamental a uma administração libertária da vida e da 
sociedade, foi preterida a favor de uma estratégia de gestão eficaz e 
rentável. Deste modo, a idéia de autogestão é cada vez mais tida em conta, 
mesmo pelos sindicalistas mais decididos, não por motivos de autonomia 
pessoal, mas por razões de funcionalidade econômica. Somos impelidos a 
pensar que "o pequeno é bonito", não porque assim possamos obter uma 
sociedade à escala humana, que cada um possa controlar, mas porque dessa 
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forma economizaremos energia. Autonomia e autogestão são encaradas 
como componentes da lógica industrial, isto é, atitudes mais aptas a 
resolverem problemas econômicos e técnicos do que problemas morais e 
sociais. É a própria sociedade que nega a individualidade do homem, que 
estabelece, afinal, os termos que devem ser utilizados por aqueles mesmos 
que a pretendem modificar num sentido diferente e libertário. Ela apropria-
se, de forma decisiva, da sensibilidade dos seus oponentes mais decididos, 
estabelecendo os parâmetros das suas críticas e opiniões. Em suma, ela 
"industrializa" a sua própria oposição possível. 

Também a autogestão, que recusa pôr em causa as suas bases de atuação 
técnica, não é, por outro lado, menos paradoxal. Será, com efeito, possível 
acreditar que nas empresas nacionalizadas, ou sob controle operário, estes 
terão mudado de maneira decisiva o seu comportamento social, cultural e 
intelectual? Será que uma fábrica, uma mina ou uma grande exploração 
agrícola se tornam espaços de liberdade e de livre criatividade, só pelo 
simples fato de serem coletivos operários que os gerem? Será que a simples 
eliminação da exploração econômica traz inevitavelmente consigo o fim da 
dominação social e da alienação cultural? Superando o poder de classe, 
superaremos o poder da sua hierarquia? Isto é, para falar de modo mais 
preciso e sucinto, poderão as técnicas atuais responder de forma adequada 
à modificação e à transformação desejada? 

É justamente a partir daqui que noções como "controle operário", 
"democracia industrial", "participação econômica" se mostram, por si só, 
claramente insuficientes. 

Não há argumentos mais claros e precisos para opor às idéias funcionais de 
organização econômica que o fato, cada vez mais a nu, da natureza 
autoritária da atual tecnologia. A idéia de uma neutralidade da tecnologia 
atual, uma neutralidade essencialmente social e política, é, no entanto, um 

postulado de base, aceito por um conjunto muito vasto de ideólogos e 
pensadores. Admite-se como claro, o ponto de vista funcional que considera 
a técnica como sendo apenas o meio inanimado, sem vida, do metabolismo 
entre o homem e a natureza. O fato de a fábrica ser, por excelência, o lugar 
privilegiado da autoridade não obsta a que isso seja tido como uma espécie 
de fato natural, isto é, um fato que está para além de todas as 
considerações éticas e sociais. 

Infelizmente, quando as considerações éticas sobre a tecnologia são 
isoladas, e não tomam em conta um determinado contexto histórico ou 
social, o ponto de vista funcional tende igualmente a sobrepor-se e a 
prevalecer, exatamente pelas mesmas razões acima apresentadas, pois 
também ele pressupõe que a tecnologia não é senão uma questão de 
concepção, um dado que é, ou não, funcional. Só muito recentemente 
vimos emergir um tipo novo de interrogação, ligada com a instalação de 
centrais nucleares, que se recusa a aceitar a tecnologia como um "dado", 
sem outras conseqüências. A noção de que o "átomo pacífico" é 
intrinsecamente um "átomo agressivo" divulgou-se largamente depois do 
acidente na central Three Mile Island, em Harrisburg. Aquilo que foi mais 
significativo neste acidente foi, talvez, o fato dos anti-nucleares terem 
conseguido interessar as pessoas pelas novas tecnologias e pelas energias 
renováveis, que são ecologicamente mais sãs e implicitamente mais 
humanas. A distinção entre "boas" e "más" técnicas, isto é, uma avaliação 
ética do desenvolvimento técnico, pode então fazer-se com uma acuidade 
desconhecida desde a primeira revolução industrial. 

Autonomia e Educação 

Aquilo que me proponho defender aqui é a necessidade que os defensores 
da autogestão têm em lidar com a tecnologia de uma forma muito idêntica, 
e num contexto ético semelhante àquela utilizada pelos grupos anti-
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nucleares na sua relação com os recursos energéticos. Eu proponho que 
perguntemos se a fábrica, a mina ou a grande exploração agrícola podem 
ser legitimamente consideradas como espaço aceitável para uma concepção 
libertária de autogestão, e se assim for, quais são então as alternativas 
possíveis, as alternativas que justifiquem, num campo ético e social, essa 
mesma concepção libertária. Esta tarefa torna-se cada vez mais necessária, 
na medida em que o conceito de "autogestão" é cada vez mais encarado 
como um problema técnico de administração industrial. O "controle 
operário" pode mesmo tornar-se uma moda de gestão, sem qualquer 
implicação social de relevo, enquanto os operários consentirem em serem 
encarados apenas enquanto operários. As suas decisões podem até ser 
consideradas e tidas em conta, já que, também elas, podem contribuir para 
racionalização técnica das operações industriais. 

E, no entanto, se a autogestão não se tornar numa outra coisa, numa coisa 
que seja um pouco mais do que gerir a s formas técnicas existentes, se o 
trabalho não for transformado numa atividade livre e criativa, então a 
autogestão é apenas um falso desafio. Deste modo, é o próprio conceito de 
autogestão que necessita ser reexaminado. Nós faríamos bem em examinar 
algumas noções construídas com base na autogestão, particularmente na 
relação que mantêm com o desenvolvimento técnico, antes de a 
considerarmos como uma idéia social libertadora. A noção inglesa de 
selfhood tem a sua origem na idéia helênica de autonomia, isto é, na idéia 
de "autogoverno". O fato de o termo autonomia apenas significar hoje a 
simples independência, em termos políticos, deve-se a essa forma de 
reducionismo, própria da nossa sociedade, e de que anteriormente já 
falamos. A autonomia helênica estava intimamente relacionada com a idéia 
de governo social, e com a capacidade que o indivíduo tinha em participar 
diretamente no governo da sociedade em que vivia, antes mesmo de se 
ocupar das suas atividades econômicas. Com efeito, o próprio termo 
"economia" significava a gestão da casa ς o oikos ς , e não da sociedade, e 

era por isso tida como uma atividade inferior, ainda que necessária, à gestão 
e à participação na comunidade e na polis. A noção de selfhood era então, 
me parece, associada mais ao poder do indivíduo no seio da comunidade, do 
que propriamente à gestão da existência material. No entanto, a 
possibilidade de exercer um poder social, e dessa forma adquirir uma 
individualidade (um eu), pressupunha uma certa forma de lazer e uma 
liberdade material, adquiridas através da boa gestão do meio. Mas 
asseguradas essas condições básicas, a noção de selfhood exigia mais, e 
estas exigências podem hoje parecer, ao homem da nossa época, 
tremendamente significativas (3) Para começar, a noção de selfhood 
implicava, desde logo, o reconhecimento da competência do indivíduo. A 
autonomia, isto é, o autogoverno, teria sido uma palavra vazia se o conjunto 
de indivíduos que constituíam a polis grega, e nomeadamente a democracia 
ateniense, não fossem eles próprios seres capazes, de por si mesmos, 
assegurarem a formidável responsabilidade do governo. No fundo, a 
democracia na cidade estava assente sobre um princípio básico de que 
qualquer cidadão podia exercer o poder, visto que possuía uma 
competência pessoal e uma lealdade indiscutível. A educação política do 
cidadão era, por conseguinte, uma educação da competência pessoal, da 
inteligência e, sobretudo, da retidão cívica e moral. A chamada ecclesia 
ateniense, espécie de assembléia popular de cidadãos, que se reunia pelo 
menos quarenta vezes por ano, era então o terreno privilegiado para testar 
essa capacidade educativa. Mas a ágora, praça pública onde os atenienses 
tratavam de todos os seus problemas, é que era, no fundo, a sua verdadeira 
escola. Com efeito, parece que a noção de selfhood teve a sua primeira e 
mais remota origem, numa política da personalidade, e não num processo 
de produção material (4). É quase um absurdo, de natureza etimológica, 
pretender dissociar o prefixo "auto" da capacidade de exercer um controle 
pessoal sobre a vida social. Sem o seu significado ético, as suas implicações 
de natureza pessoal moral, a noção de selfhood arrisca dissolver-se numa 
espécie de individualismo, vazio e sem sentido, que lembra, por vezes, esse 
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egoísmo da personalidade humana que emerge à superfície da sociedade 
burguesa como os resíduos das operações industriais. 

Retirar à noção de selfhood o seu sentido mais pessoalizado, é ser, desde 
logo, incapaz de apreender, em toda a sua extensão, o uso de qualquer 
palavra que contenha o prefixo "auto". A auto-atividade, para usarmos 
outra palavra possível, implica justamente o uso dessa força individual, bem 
como a sua aplicação ao processo social. A auto-atividade assenta, ela 
também, sobre uma política do pessoal que, por um lado, seja uma escola 
de formação do indivíduo e, por outro, capacidade de intervir e de pesar 
sobre os acontecimentos sociais. Sem discernimento pessoal, força moral, 
vontade e sensibilidade necessária à atividade, entendida esta no seu 
sentido mais nobre e completo, a expressão do eu tende a reduzir-se a uma 
relação de incapacidade, a uma relação de obediência e obrigação. A auto-
atividade, no seu sentido mais profundo, só pode então ser ação direta. Mas 
também a ação direta, tal como a idéia de governo, só pode ser concebida 
como expressão de um eu comprometido. A prática deste compromisso, 
que se torna uma autêntica ginástica do cotidiano, é então o culminar 
daquilo que poderíamos chamar de uma auto-atualização. 

A organização segundo os princípios anarquistas é aquela que melhor pode 
hoje responder a esta necessidade de dar uma expressão cada vez mais lata 
ao eu. Ela é a ágora, por assim dizer, de uma política da personalidade. A 
forma como se organiza "o grupo de afinidades" é ele mesmo a expressão 
de uma associação assente no reconhecimento mútuo das capacidades de 
cada um. Quando o grupo perde esta orientação, ele tende a tornar-se 
então um simples eufemismo. O grupo libertário de afinidades pode ser uma 
união ética de indivíduos livres e moralmente fortes, capazes de tomarem 
decisões por consenso, já que eles vivem num reconhecimento mútuo de 
competências recíprocas. Não é senão no preenchimento desta condição 
básica, que implica uma autêntica revolução da pessoa humana, que um 

grupo se pode pretender revolucionário e participante ativo de uma 
sociedade e de uma relação libertária. 

Detive-me sobre estes aspectos, que se relacionam com o prefixo auto, por 
me parecer que este é justamente o elo mais fraco do conceito de 
autogestão. Enquanto uma tal política o eu não for explicitamente aceita e 
praticada, a autogestão não passará, nos seus próprios termos, de um 
paradoxo sem saída. A autogestão, sem a autonomia pessoal que lhe dá, de 
imediato, um sentido de empenhamento individual, arrisca a transformar-se 
no seu próprio contrário. Isto é, uma hierarquia assente na obediência e na 
autoridade. A abolição da exploração de classe não se opõe, de modo 
nenhum, à existência de tais relações hierárquicas. Estas podem subsistir no 
seio da família ou até no seio de estruturas burocráticas que pretendem 
executar as decisões de uma sociedade ou de uma organização "libertária". 
O único remédio possível para uma tal situação, que pode perfeitamente 
compreender os grupos anarquistas, mesmo os mais radicais, é então o 
desenvolvimento de um processo de "autoconsciência" capaz de, através de 
uma espécie de sabedoria e de uma auto-atualização constante, chegar a 
uma autonomia do ser. De Sócrates a Hegel, é essa a mensagem da filosofia 
ocidental. O seu apelo a favor da consciência individual e da sabedoria, 
entendidas enquanto intérpretes da verdade, se torna hoje ainda mais 
gritante e atual. 

Antes de retomarmos as ligações possíveis da tecnologia com um processo 
de auto-formação, é importante não esquecermos que a noção de 
autonomia precede historicamente a idéia de autogestão. Não deixa de 
haver ironia no fato de a autonomia significar independência, com todas as 
implicações de natureza burguesa e oitoscentista que o termo hoje tem, e 
não uma forma de estar do indivíduo social. No fundo, a idéia de autonomia, 
entendida enquanto forma de autogoverno, se aplica à sociedade enquanto 
um todo, e não apenas à economia. A noção de autonomia grega aplicava-
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se, no seu sentido mais pleno, à polis e não apenas à oikos, aplicava-se no 
próprio funcionamento da comunidade social e não apenas ao 
funcionamento técnico. Deste modo, a autogestão significa hoje, antes de 
mais, a gestão das aldeias, dos bairros e das cidades. A gestão social torna-
se mais importante do que a simples gestão técnica. Nas duas grandes 
revoluções que abriram a era moderna, a revolução francesa e a 
independência americana, nós assistimos ao emergir de uma autogestão 
popular, nas assembléias de cidadãos, de Boston a Charleston, e nas 
associações de bairro em Paris. O caráter,vivo e palpitante da autogestão de 
então, contrasta nitidamente com a sua esfera, tão reduzida ao problema 
econômico, de hoje. Seria redundante e desnecessário, dada a 
impressionante produção de Kropotkin neste campo, insistir ainda sobre a 
sua oposição, bem como estudar períodos sociais anteriores para a 
justificar. O que é praticamente indiscutível é que a autogestão teve um 
sentido bem mais aberto e completo do que aquele que tem hoje. 

A tecnologia, na explicação desta mudança, merece um lugar bem mais 
importante do que aquele que geralmente lhe é dado. A natureza artesanal 
da sociedade pré-capitalista deixava, pelas suas próprias condições, um 
importante lugar a um certo desenvolvimento libertário subterrâneo. Sob as 
instituições imperiais dos Estados europeus e asiáticos, havia sempre lugar 
para sistemas de associações, essencialmente assentes na família, na aldeia 
e na corporação, que nem o exército nem o coletor de impostos podiam 
reprimir. Tanto Marx como Kropotkin deram-nos a descrição exata do 
funcionamento deste tipo de sistema social: um mundo arcaico, 
praticamente estático e resistindo à mudança. A cidade grega e a 
congregação cristã davam a este conjunto reflexos de individualidade, que 
permitiam uma maior auto-consciência e uma maior autonomia pessoal. 
Nas democracias urbanas da Europa Central, tal como na cidade grega, a 
autogestão municipal teve tonalidades muito ricas e fortes. Foi justamente 

aí que nasceu o direito a uma individualidade social, que mais tarde 
inspiraria as concepções mais avançadas de autogestão. 

Não poderá, evidentemente, haver qualquer espécie de retorno a esses 
períodos. As suas limitações, de toda a ordem, são bem conhecidas. Mas as 
forças materiais que contribuíram pra o seu desaparecimento definitivo são, 
também elas, mais transitórias do que se pensa. De todas as transformações 
técnicas que diferenciam a nossa época das anteriores, nenhuma teve, por 
si só, mais importância do que a menos "técnica" de todas elas: a fábrica. 
Com o risco de avançar demasiado depressa, direi que nem a máquina a 
vapor de Watt nem o forno de aço de Bessemer tiveram mais importância, 
no aspecto técnico, do que a simples racionalização do trabalho no processo 
industrial. 

A maquinaria contribuiu largamente para este processo, mas foi a 
racionalização sistemática do trabalho que demoliu a estrutura técnica das 
sociedades autogeridas. 

Façamos agora, por um breve instante, o ponto da situação. O artesanato 
assenta sobre a habilidade pessoal e um reduzido campo técnico. A 
habilidade é a sua base de existência real. Com feito, o artesanato assenta 
sobre a mobilidade de tarefas, a variedade, a motivação pessoal e o 
empenhamento de todo o corpo. O seu pano de fundo é uma espécie de 
canto que se canta enquanto se trabalha; a sua espiritualidade é gosto da 
articulação de materiais. De modo a obter uma peça simultaneamente útil e 
bela. Não nos surpreende, pois, que a divindade platônica seja, literalmente, 
um artesão a imprimir forma à matéria. A premissa que dá origem ao 
artesanato é então a seguinte: uma virtuosidade pessoal que passa por um 
saber tão ético, espiritual e estético como técnico. 
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O artesanato é a atividade livre e criativa e não o trabalho cansativo. É a 
atividade sensível, que desperta no ser o seu sentido de autonomia, e não o 
trabalho embrutecedor, na esfera técnica. Ele é, por excelência, uma 
expressão da autodeterminação e da individualização da consciência e da 
liberdade. Estas palavras adquirem todo o seu significado no sentimento 
artístico do trabalho e na idéia de que cada objeto tem uma individualidade 
própria. 

Para o operário de hoje, tudo isso não passa de uma vaga e indecisa 
lembrança. O barulho peculiar da fábrica de hoje abafa o próprio 
pensamento. A divisão do trabalho nega ao trabalhador qualquer relação 
mais explícita com o objeto fabricado. A racionalização do trabalho 
adormece-lhe os sentidos e esgota-lhe o corpo. Não há qualquer lugar para 
um modo de expressão artístico ou espiritual, onde o trabalhador não seja 
ele também reduzido a um simples objeto. A distinção que a língua faz entre 
artesão e operário é, por si só, suficientemente significativa. Duas razões 
foram, no entanto, necessárias para determinarem que esta passagem do 
artesanato ao trabalho da fábrica, se tornasse num desastre social de 
primeira grandeza. A primeira foi a desumanização a que o trabalhador foi 
sujeito, passando a ser considerado não enquanto identidade própria, mas 
enquanto série. A segunda foi a hierarquização a que foi reduzido. 

Não deixa de ser significativo que este mesmo empobrecimento do 
trabalhador tenha sido concebido por Marx e Engels como a prova mais 
evidente do caráter revolucionário do proletariado. E foi também a partir 
deste terrível mal-entendido que o sindicalismo acabou por se tornar uma 
concepção marxista de mobilização social. 

Ambos encaram a fábrica mais como uma espécie de escola da revolução, 
do que propriamente como a sua ruína. Ambos acabam por atribuir à fábrica 
um papel estrutural de primeira ordem na mobilização e na movimentação 

social. Contudo, tanto para melhor como para pior, Marx e Engels exprimem 
com muito mais determinação este ponto de vista. O proletariado marxista 
não é senão um instrumento da História. A sua despersonalização, enquanto 
categoria exclusiva da economia política, libertou-o paradoxalmente de 
qualquer caráter humano, reduzindo a sua individualidade à sua 
necessidade. Ele deixa de possuir uma vontade própria, para passar a ter 
apenas uma vontade histórica. Ele é, enquanto classe em estado bruto, um 
instrumento histórico no sentido mais estrito. Desta forma, para Marx, "a 
questão não é saber o que o proletariado quer ou considera como sua 
finalidade, mas sim, antes de tudo, saber qual a natureza do proletariado, 
para depois então saber, a partir da sua própria natureza, aquilo que ele 
terá necessariamente de fazer". 

Assim, a natureza aparece-nos separada do ser, a ação separada da vontade 
e a atividade social separada da capacidade de autodeterminação. A 
ausência de uma capacidade de autodeterminação no proletariado é aquilo 
que faz simultaneamente ele um agente social universal. A citação acima 
feita, extraída da obra A Sagrada Família, escrita no início dos anos 40 do 
século XIX é, com efeito, indispensável para compreendermos a obra futura 
de Marx. Sem ela, toda a obra posterior de Marx, apesar de uma retórica 
sobre a superioridade moral do proletariado, torna-se incompreensível. 

Neste sentido, não nos surpreende que a fábrica seja, para Marx, a arena 
sagrada onde se joga, de forma decisiva, não só o destino do proletariado 
como a sua educação de classe e de agente social. A técnica reveste-se 
então de um caráter que põe em causa não só a relação do homem com a 
natureza, como as relações do homem consigo próprio. 

Marx insiste no fato que, ao mesmo tempo que ocorre a centralização 
industrial, a competição e a expropriação, "cresce a miséria, a opressão, a 
escravatura, a exploração, e por conseguinte cresce também a revolta da 



28 

 

classe operária, impulsionada e motivada pelo próprio processo de produção 
capitalista". E diz ainda: "O monopólio do capital torna-se a própria cadeia 
do processo de produção capitalista. Esta frágil casca voará em mil bocados. 
O canto de cisne soa para a propriedade privada capitalista. Os 
expropriadores serão expropriados" (final do Tomo I de O Capital, 
sublinhados do autor). 

A importância destas célebres linhas, escritas pro Marx, reside justamente 
no papel que elas atribuem à fábrica, como fator de unificação e de 
organização do proletariado "pelo próprio processo de produção capitalista". 
A fábrica torna-se então, da mesma forma que fabrica objetos, produtora de 
revolucionários. Este ponto de vista específico é também intrínseco ao 
sindicalismo. Em ambos, a fábrica não é apenas uma estrutura técnica, mas 
também social. Marx tendeu a subestimar o papel desta estrutura, 
considerando-a como uma necessidade, que devia ser atenuada pela 
existência de um tempo livre, que não pusesse contudo em causa a 
existência da fábrica, compatível com a idéia de comunismo. 

O sindicalismo, pelo contrário, sublinha a importância desta mesma 
estrutura social, na medida em que ela constitui o próprio invólucro da 
sociedade idealizada pelos sindicalistas. Mas ambos esquecem que a fábrica 
é um lugar em si mesmo privilegiado, com profundas implicações na 
organização, não só do proletariado enquanto classe, mas na própria 
organização da sociedade inteira. 

Chegados aqui, não me parece difícil perceber que a fábrica, enquanto 
estrutura social, longe de ter um papel positivo e mobilizador de 
transformações sociais importantes, tem antes um papel regressivo. Tanto 
para o marxismo como para o sindicalismo, em virtude da importância que 
atribuem à fábrica, a autogestão não passa de uma forma de gestão 
industrial. A autodeterminação, entendida enquanto capacidade de 

autonomia e de decisão individual, não pode existir no interior da própria 
fábrica. 

A fábrica desumaniza o proletariado e a liberdade está forçosamente para 
além dela. Com efeito, como o próprio Marx reconhece, a liberdade "não 
pode ser senão, para o homem socializado, o poder de controlar e de gerir, 
de forma racional e coletiva a produção, em vez de ser dominado, de forma 
cega, por ela" (vol. III de O Capital). E ainda: "Para além da necessidade, 
começa o desenvolvimento de um poder pessoal e humano que é afinal, nos 
seus próprios limites, o verdadeiro lugar da liberdade humana; que no 
entanto necessita, na sua base, do próprio domínio da necessidade. A 
diminuição do tempo de trabalho é hoje então uma premissa fundamental 
da reconquista da liberdade". 

A fábrica na pode, de fato, ser o lugar da autogestão num sentido amplo e 
criativo, já que ela é, por excelência, "o reino da necessidade". Ela é mesmo 
a antítese possível de uma escola que favoreça a livre formação do 
indivíduo, como, por exemplo, a ágora grega, com a sua noção de educação, 
favorecia. Quando o marxismo contemporâneo se limita a reclamar o 
"controle operário", ele acaba por esquecer as mais interessantes premissas 
de Marx sobre a liberdade. Engels, no seu ensaio Sobre a Autoridade, que 
retoma algumas das críticas feitas por Marx aos anarquistas, leva estas 
críticas até às suas conseqüências mais extremas. A autoridade, enquanto 
"imposição da vontade de alguém sobre a nossa", é, segundo ele, inevitável 
em qualquer sociedade industrial, comunista ou não. A coordenação das 
operações industriais supõe então uma submissão às ordens vindas de cima, 
e ainda ao "despotismo" (palavras de Engels) da máquina e à "necessidade 
de uma autoridade imperiosa" na administração da produção. Engels não 
nos desilude, com efeito. Ele compara constantemente a máquina e o seu 
papel de autoridade, com o capitão de um navio que exige uma fidelidade e 
uma obediência tão absoluta como instantânea. Ele confunde a 
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coordenação com a autoridade, a organização com a hierarquia, o acordo 
livremente determinado com a dominação. 

Seja como for, a fábrica não deixa de ser o domínio da necessidade e não 
aquele da liberdade. Ela é uma escola de hierarquia, de autoridade e de 
submissão e não de emancipação. Ela reproduz constantemente a servidão 
do proletariado e a incapacidade do mesmo em superar o domínio estreito 
da necessidade. Desta forma, para os marxistas, a autogestão, a auto-
atividade e autodeterminação, ao serem essencialmente uma questão 
super-estrutural, que pertence ao domínio exclusivo da liberdade, não 
deviam então ser levadas em conta nessa "base material" da sociedade, 
onde a fábrica e a técnica são consideradas apenas como fatores naturais de 
produção. 

Pedem-nos ainda, por outro lado, para concebermos este domínio da 
necessidade, onde cresce, como reconhecia Engels, a imperiosa autoridade, 
como uma escola capaz de dar ao trabalhador uma nova consciência 
universal; como se este ser perfeitamente alienado, sem capacidade de 
autodeterminação própria, pudesse determinar, por si só, uma completa 
revolução social e caminhar decididamente para uma sociedade livre e 
autogestionária (entendida, é claro, a autogestão no seu sentido mais amplo 
e nobre). Porém, a sociedade livre de que nos fala Engels ς e é esse o 
pecado histórico de todo o marxismo ς não se liberta da hierarquia. Ela 
apenas pretende abolir a hierarquia num domínio (o domínio da liberdade) 
para a impor noutro (o da necessidade). Levado às suas últimas 
conseqüências, este paradoxo arrisca-se a tomar proporções deveras 
absurdas. 

Também o sindicalismo foi vítima, quase da mesma forma que o marxismo, 
deste mesmo paradoxo. Mas ele redime-se por uma certa consciência, 
muito explícita nas obras de Charles Fourier, de que a tecnologia se deve 

desembaraçar dos seus aspectos hierárquicos e repressivos, ao mesmo 
tempo que a sociedade se liberta dos seus aspectos mais negativos. Esta 
consciência, relativamente interessante do sindicalismo, não deixa contudo 
de ser pervertida pela idéia de que a fábrica será a infra-estrutura mais 
adequada da nova sociedade. Daí que a tecnologia tenha sido sempre para o 
sindicalismo, e falo até do sindicalismo libertário, um problema insolúvel e 
sem qualquer resposta. Através de quê os trabalhadores, e todas as outras 
minorias oprimidas (mulheres, jovens, velhos, pequenos grupos étnicos e 
culturais), poderão aceder à capacidade de se autodeterminarem? Quais as 
tecnologias que poderão eventualmente substituir ς dando-nos uma maior 
facilidade de autogestão e de auto-formação ς as atuais? E, finalmente, que 
tipo de "gestão" se torna compatível com uma maior liberdade e uma 
probidade moral que seja simultaneamente competência e sabedoria? 

A resposta a cada uma dessas três perguntas pediria um trabalho 
considerável. Eu limitar-me-ei aqui a responder, de forma breve, à segunda 
questão: saber quais as tecnologias que, pelas suas características 
potencialmente libertadoras, poderão substituir a fábrica numa sociedade 
libertária. 

Tecnologia e Mudança Social 

A técnica não é um "fator natural", tal como não são fatores naturais a 
agricultura e a alimentação tratadas de uma forma química ou produzidas 
de uma forma sintética. Longe de nos ser meramente dada, a técnica 
constitui um dos mecanismos mais maleáveis que a humanidade possui. As 
instituições, os valores, os códigos culturais empregues pelos seres humanos 
são, com efeito, muito mais reticentes à mudança do que, propriamente, os 
instrumentos que os materializam. A "neutralidade" da técnica sobre as 
relações sociais é apenas mais um mito. Ela, a técnica, mergulha num 
universo social de intenções, de necessidade, de desejos e de interações. 
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A fábrica também tem uma dimensão social, só que a exibe como uma 
vingança. A sua aparição no mundo não se deve apenas a fatores mecânicos, 
mas também a fatores orgânicos. A fábrica é um meio de racionalizar o 
trabalho e não de libertar os homens do trabalho através dos instrumentos. 
Compreendida esta questão, a fábrica perde esse interesse e essa 
autonomia que, de forma radical, lhe atribuía Engels. Ela só é uma 
necessidade na medida que alguma coisa alimenta essa necessidade. Com 
efeito, esta necessidade não é estritamente técnica, mas sobretudo social. A 
fábrica é o domínio da hierarquia, e não o campo de batalha e um conflito 
eterno entre o homem e a natureza. A partir do momento em que as 
funções sociais da fábrica foram postas em causa, nós pudemos então, com 
toda a facilidade, perguntarmo-nos qual a necessidade das fábricas. Do 
mesmo modo, o dinheiro, o armamento e a energia nuclear(5) são apenas 
necessárias a uma determinada sociedade. A "necessidade" é, em si mesmo, 
um fenômeno socialmente determinado, fato que não era decerto 
desconhecido para Marx. 

O "domínio da necessidade" tem assim fronteiras muito vastas e relativas. 
Ele depende, na verdade, da visão que cada um de nós tem da liberdade. 
Separar necessidade e liberdade não passa de um pressuposto ideológico, 
pois é bem possível que a liberdade não seja determinada pela necessidade 
mas, pelo contrário, a determine. 

Naquilo que há de melhor na obra de Fourier, esta conclusão está sempre 
implícita. Os dois domínios, o da necessidade e o da liberdade, encontram a 
sua síntese num nível superior de valores, onde a alegria, a criatividade e o 
prazer são fins em si próprios. A liberdade torna-se mais importante que a 
necessidade, e a alegria adquire mais valor do que o trabalho. Mas tais 
valores não podem, no entanto, ser tidos em conta de uma forma abstrata. 
É preciso estabelecer concretamente tais valores, de modo a que as ricas 
possibilidades da realidade não se transformem em categorias ilusórias que 

escapam as exigências da imaginação. Daí o extraordinário interesse do 
pensamento utópico, nos seus melhores momentos. Ele dá-nos a 
possibilidade de ver aquilo que é geralmente o domínio abstrato das 
ideologias. Neste sentido, é preciso considerar concretamente as 
alternativas que podem transformar o trabalho árduo num jogo agradável e 
lúdico. Com efeito, uma colheita de trigo pode ser feita de duas maneiras 
quase opostas: a primeira, onde o amor, a festa, o canto e a alegria têm um 
lugar de relevo, contrasta com a segunda, onde o trabalho é feito com a 
monotonia das máquinas por um pequeno grupo de trabalhadores. A 
primeira, onde a mão-de-obra humana desempenha um papel importante, 
reforça o sentimento comunitário. A segunda, onde a grande maquinaria se 
impõe, contribui para o isolamento e para o sentimento de opressão que o 
indivíduo moderno sente. A mesma função, feita de formas diferentes, tanto 
pode ser uma obra de arte, produto de um artesanato local, como um 
trabalho desagradável que acentua o mal-estar dos indivíduos. Mas supor 
que todo e qualquer trabalho árduo é necessariamente um trabalho 
violento é também um pressuposto ideológico, um juízo social determinado 
que parte mais da própria estrutura social do que propriamente das 
condições técnicas de trabalho. O empresário que exige dos seus 
trabalhadores o máximo de silencio é, de fato, um empresário, porque o 
mesmo trabalho pode, em condições de liberdade e na ausência de 
condicionamentos sociais relevantes, ser executado com alegria, com 
imaginação, com criatividade e, até mesmo, de uma forma artística. 

Fiz, noutro lugar, o inventário das técnicas alternativas existentes (6). Desde 
então, eu teria decerto muita coisa a acrescentar e muita outra a retirar. 
Mas mais importante do que estas precisões, que podem ser afinal 
encontradas em livros notáveis, de que o Radical Tecnology dos libertários 
britânicos é um bom exemplo, são os princípios sobre os quais eu gostaria 
de insistir aqui. Uma nova tecnologia está hoje e emergir. Ela é tão 
importante para o futuro como a fábrica o é para o presente. Ela traz 
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consigo um critério de seleção das técnicas atualmente existentes, a partir 
do seu interesse ecológico e da sua relação com a liberdade humana. Nos 
seus aspectos de maior relevo, estas técnicas são fortemente 
descentralizadoras, isto é, humanas na sua própria escala, de construção 
muito simples e de orientação compatível com a natureza. Elas vão buscar a 
sua energia ao sol e ao vento, bem como aos resíduos urbanos e aos 
resíduos agrícolas. A agricultura alimentar pode tornar-se uma forma de 
atividade espiritual, materialmente rentável. Ela é muito positiva para o 
ambiente e favorece também, o que é ainda talvez mais importante, a 
autonomia das pessoas e das comunidades. 

Esta nova concepção da técnica pode ser designada por "tecnologia 
popular", os pequenos jardins comunitários, espontaneamente criados 
pelos habitantes dos guetos de Nova Iorque, os painéis solares feitos de 
forma quase artesanal e que aparecem com cada vez mais freqüência sobre 
os telhados, e finalmente os pequenos moinhos a vento exprimem, todos 
em conjunto, a vontade de iniciativa autônoma de comunidades 
anteriormente passivas. Aquilo que importa mais não é saber se uma 
pequena cooperativa alimentar pode substituir um supermercado, se um 
pomar comunitário tem ou não capacidades para suplantar uma empresa 
agrícola industrial ou se um moinho de vento pode porventura produzir 
tanto como uma central nuclear. O que importa é que estas cooperativas, 
estes pomares e estes moinhos são, de certo modo, o ressurgimento de 
uma capacidade de autodeterminação pessoal, inacessível às coisas 
maximizadas, e ainda ao ressurgimento de um sentimento de auto-
competência, que em geral é negado ao cidadão comum. A imagem da 
cidade enquanto fábrica, imagem muito divulgada, foi já tão longe, que as 
formas técnicas e institucionais alternativas têm também de ser 
suficientemente radicais e profundas. 

Dada a situação da fábrica, é necessário, para ouvirmos os apelos da 
autogestão, irmos aos bairros e aos movimentos feministas e ecologistas e 
perto de todos aqueles que tenham já adquirido uma autonomia pessoal, 
cultural, sexual e cívica. A nova tecnologia pode ser o resultado de uma nova 
sensibilidade, de uma nova competência e de uma nova consciência. A 
energia solar ou eólica, bem como o pomar artesanal são opções técnicas 
bem mais antigas que a fábrica. 

Que elas possam renascer hoje sob o nome de tecnologia popular ou 
alternativa, é apenas o indício de que há a necessidade de operar uma 
mudança no sistema social atual. Estas técnicas alternativas dão-nos hoje, 
justamente, o contexto possível, e talvez histórico, para uma tal mudança 
social. Elas permitem que a autogestão seja efetivamente uma realidade 
viva e concreta, que traz do passado os aspectos mais positivos. Todos estes 
aspectos, fazem delas realidades e, em certa medida, utopias, mas não 
simples visões. Finalmente, como dispositivos educativos comunitários, elas 
tendem a desenvolver uma política de personalidade, só comparável com 
aquela que o "grupo de afinidade" anarquista, entendido como arena 
educativa, pode desenvolver. 

A importância destas alternativas atingiu hoje um tal grau que só podemos 
comparar com a decomposição da sociedade tradicional na véspera do 
capitalismo. Estas alternativas podem, contudo, tornar-se uma tecnologia 
industrial, na base de centrais solares gigantescas ou na base de uma 
agricultura biológica tão intensiva como a que existe hoje. Os pequenos 
pomares, os painéis solares, os moinhos de vento, os centros de reciclagem, 
podem hoje ser recentralizados e reestruturados, segundo esquemas 
repressivos e hierárquicos. Nem o marxismo nem o sindicalismo podem 
perceber a natureza mais profunda destas alternativas atuais. E precisamos, 
no entanto, de esquemas teóricos capazes de interpretarem as novas 
possibilidades sociais que se abrem hoje à humanidade. Só, parece-me, uma 
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sensibilidade libertária poderá fornecer tais critérios. Na ausência de uma tal 
consciência capaz de articular a lógica social de um tal quadro técnico, as 
mais ricas possibilidades poder-se-ão inevitavelmente perder, enquanto nós 
assistimos à integração desta tecnologia alternativa na lógica de uma 
sociedade repressiva e tecnocrática. Nesse caso, nós teremos sido 
reduzidos, como um coro da antiga Grécia, a um destino que não 
controlamos. Talvez, em tal posição, exista algo de heróico, o que não quer 
dizer que não existe também algo de trágico. 

Notas: 

1. Este texto foi publicado em Portugal na revista "A Idéia", 35-37, junho de 
1985, e posteriormente no livro: BOOKCHIN, Murray. Textos Dispersos. 
Lisboa: SOCIUS, 1998. Originalmente ele é parte do livro de Murray 
Bookchin Toward an Ecological Society, Montreal: Black Rose Books, 1980. 
Esta tradução para o português foi feita por Antônio Cândido Franco e 
adaptada ao português brasileiro (N. do E.). 

2. Basta, a este propósito, observar o lugar que a cibernética tomou na 
linguagem cotidiana. Nós não pedimos já um "conselho" a alguém, mas nós 
pedimos a sua "retroação". Em vez de estabelecermos um diálogo, nós 
solicitamos uma "entrada". Esta invasão sinistra do mundo do logos, 
entendido este enquanto razão, representa a subversão não só das 
interações humanas, mas da própria personalidade, enquanto fenômeno 
orgânico de desenvolvimento. O homem-máquina de La Mettrie integra 
hoje a sua propriedade moderna como um sistema cibernético, não apenas 
a nível físico mas ao nível da sua própria subjetividade. 

3. A noção inglesa de selfhood poder-se-ia traduzir em português, um pouco 
desajeitadamente por autodeterminação. O sufixo hood reforça a idéia de 
capacidade individual e de atividade pessoal. Finalmente o artigo Toward a 

liberatory tecnology pode ser parcialmente encontrado em edição 
portuguesa na Via Editora (1976) sob o título Para uma Tecnologia 
Libertadora (N. do T.). 

4. Deve estar claro para o leitor que ao falar de política, eu uso a palavra no 
sentido helênico, isto é, enquanto administração da polis, e não em 
qualquer sentido eleitoral. A administração da polis era para os atenienses 
um processo de educação constante, bem como uma atividade social de 
primeira grandeza em que cada cidadão tinha responsabilidades. 

5. E também o carro (N. do E.). 

6. Cf. o artigo Toward a liberatory tecnology, no meu livro Post-Scarcity 
Anarchism (Black Rose Books, Montreal, 1977). 

Fonte: Coletivo Folha (www.geocities.com/coletivofolha/).  

[Postado em 08 de outubro de 2005] 
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DA RESISTÊNCIA À REVOLUÇÃO 

Substituindo o capitalismo por redes de espaços livres, autônomos e 

auto-suficientes(1): Uma perspectiva européia ocidental (Parte 1) 

Indivíduos ligados à AGP(Ação Global dos Povos) na Europa (2)  

  

 
  

Quando este livro(3) estava para ser finalizado, o editor propôs um título 

ǉǳŜ ƛƴŎƭǳƝǎǎŜ ŀ ǇŀƭŀǾǊŀ ΨwŜǾƻƭǳœńƻΩ ǇŀǊŀ ƻǎ ŀǳǘƻǊŜǎ Řƻǎ ŎŀǇƝǘǳƭƻǎΣ ƻǎ ǉǳŀƛǎ 

estão, na sua maioria, ativamente envolvidos em movimentos 

anticapitalistas na Europa Ocidental. Alguns expressaram reservas bastante 

sérias em relação à inclusão dessa palavra e esperavam que ela não fosse 

incluída. Argumentavam que ela era muito associada às terríveis atrocidades 

e ao despotismo das ditaduras comunistas, ou que se falar de revoluções 

neste continente estaria muito fora da realidade. Uma pessoa chegou a 

dizer que retiraria seu capítulo se essa palavra fosse incluída no título do 

livro.  

 

Essa história revela a extensão da apropriação de um conceito bastante 

fundamental e necessário pelos defensores de burocracias despóticas e 

hierárquicas. Como conseqüência, aqueles que sustentam idéias 

revolucionárias neste continente são vistos pela maioria das pessoas como 

violentos nostálgicos de cinzentas tiranias, como fãs anacrônicos e 

demagógicos do poder. Mesmo para pessoas que acreditam que 

ƴŜŎŜǎǎƛǘŀƳƻǎ ŘŜ ΨǳƳŀ ŘǊłǎǘƛŎŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀœńƻ ŘŜ ƭƻƴƎƻ ŀƭŎŀƴŎŜ ƴŀ ƳŀƴŜƛǊŀ 

ŘŜ ǇŜƴǎŀǊ Ŝ ǎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀǊΩΣ ŜƳ ƻǳǘǊŀǎ ǇŀƭŀǾǊŀǎΦΦΦ ǳƳŀ ǊŜǾƻƭǳœńƻΦ  

 

Isso é mais do que um problema semântico. As conotações negativas desse 

termo levaram a uma erosão sem precedentes da nossa imaginação 

revolucionária, a qual, junto com as condições objetivas que torna 

impraticável a transformação social em larga escala na Europa Ocidental, 

levaram muitas pessoas que possuem convicções anticapitalistas e anti-

autoritárias a construírem suas próprias alternativas longe do resto da 

sociedade, ou a focalizarem suas atividades em áreas restritas onde sentem 

que podem pelo menos alcançar alguns resultados concretos (como 

denunciar as práticas de certas corporações transnacionais, trabalhar em 

lojas de comércio justo, fazer campanhas contra agências de emprego 

temporário, se engajar em questões ambientais bem específicas etc.). 

Consequentemente, uma grande parte da energia e criatividade 

potencialmente revolucionárias terminam em lugares remotos com muito 

pouca interação com o resto do mundo, ou seguindo processos de 

transformação gradual dentro da arquitetura do poder vigente, ao invés de 
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agir na direção da construção coletiva de relações políticas, econômicas e 

sociais totalmente diferentes.  

 

Este artigo procura encorajar aqueles que rejeitam a ordem social vigente, 

mas que também se opõem a estruturas de poder centralizadas e regimes 

hierárquicos, a reclamar o conceito de revolução e redefini-lo através de 

práticas que possam ir além do quadro dos Estados-Nação e de clássicas (e 

cada vez mais obsoletas) concepções sobre a classe trabalhadora. Ele toma 

uma firme posição em favor de estratégias revolucionárias diversas, auto-

determinadas e descentralizadas (mas interligadas) para criar espaços livres, 

autônomos que se relacionem entre si sobre a base do respeito e da 

igualdade. Ele não dá receitas de como esses espaços se pareceriam ou de 

qual seria o processo para construí-los, uma vez que propõe a autonomia e a 

descentralização com respeito a ambos, mas analisa alguns fatores cruciais 

que poderiam obstruir o processo.  

 

Mas acima de tudo, este artigo convida aqueles que se identificam com o 

ƴƻǾƻΣ Ŝ ŜƳ ǊłǇƛŘƻ ŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻΣ ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻΩ ŎƻƴǘǊŀ ŀ ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ 

capitalista, a refletir coletivamente sobre como podemos ir da resistência 

contra as instituições que corporificam o capitalismo à construção de 

relações diferentes entre os seres humanos e com o meio-ambiente. Sobre 

quais processos organizacionais poderiam estimular o tipo de transformação 

social de que tão freqüentemente falamos. E sobre como expressar tudo 

isso em uma linguagem que seja compreendida pelas pessoas em nossa 

volta e numa praxis que dê espaço e estimule um grande número de 

pessoas de diferentes formações a participar.  

 

Este apelo não é motivado por romantismo, por razões estéticas ou 

dogmáticas. É motivado pela convicção de que a devastação social e 

ecológica causada pelo nosso sistema econômico continuará a piorar a uma 

taxa crescente nos próximos anos, atingindo grande parte da população da 

Europa Ocidental, provocando uma crise de legitimidade política sem 

precedentes desde a criação dos Estados-Nação no nosso continente. Esse 

processo já está abrindo espaços políticos com um tremendo potencial para 

transformar a sociedade, manifestado principalmente no assim chamado 

ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŀƴǘƛƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩΦ aŀǎ ǎŜ ƴńƻ ŀƴŀƭƛǎŀǊƳƻǎ Ŝ ŀƎƛǊƳƻǎ ǇŀǊŀ 

criarmos alternativas rápido o suficiente, esses espaços podem muito bem 

serem ocupados (do modo como já está acontecendo) por ideologias 

hierárquicas e autoritárias que possuem uma abordagem coercitiva e de 

cima para baixo da transformação social, e um comprovado registro de 

desastres, atrocidades e opressão.  

 

Talvez uma discussão sobre revolução não seja o melhor ponto de partida 

para esse debate. Em qualquer caso, espera-se que seja controverso o 

suficiente para estimular um intenso debate.  

 

A morte de uma ilusão  

 

Os escravos do século XXI não precisam ser caçados, transportados e 

leiloados através de complexas e problemáticas redes comerciais de corpos 

humanos. Existe um monte deles formando filas por uma oportunidade de 

trocar suas vidas por um salário de miséria em circuitos de produção para 

exportação do Sul, os quais a maioria das vezes preferem explorar mulheres 

jovens. Outros hipotecam seu futuro a agiotas de modo a financiar a 
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arriscada viagem às regiões de acentuado desenvolvimento capitalista no 

Norte, se aventurando como imigrante ilegal nas obscuras profundezas da 

clandestinidade, da vulnerabilidade e exploração. Os governos dos países 

que eles deixam para trás, as ex-colônias onde as nações ocidentais 

empregavam táticas desumanas para obter acesso a recursos e tomar o 

controle da economia, onde tantas pessoas sacrificaram suas vidas pela 

ΨƭƛōŜǊǘŀœńƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭΩΣ Ŝǎǘńƻ ŀƎƻǊŀ ŎƻƳǇŜǘƛƴŘƻ ŜƴǘǊŜ ǎƛ ǇŀǊŀ ŀǘǊŀƛǊ ƻ 

investimento estrangeiro (o mesmo capital que as violentaram por séculos), 

descobrindo novas maneiras de ajudar qualquer um dƛǎǇƻǎǘƻ ŀ ΨƛƴǾŜǎǘƛǊΩ 

alguns dólares com o intuito de multiplicá-los maltratando trabalhadores, 

destruindo a natureza e controlando a vida das pessoas.  

 

; ƛǎǎƻ ƻ ǉǳŜ ƻ ΨŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻΩ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎǘŀ Ŝǎǘł ƭŜǾŀƴŘƻ ǇŀǊŀ ŀ ƳŀƛƻǊ ǇŀǊǘŜ 

da humanidade hoje em dia. Ele alcançou um tal nível de sofisticação e 

crueldade que a maioria das pessoas no mundo tem que competir para 

serem explorados, prostituídos ou escravizados, se pretendem sobreviver.  

 

Desde a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da população da Europa 

Ocidental tem se beneficiado dos resultados materiais desse modelo. 

Nossos países concentram uma grande parte da riqueza saqueada pelas 

interações econômicas globais, pela contínua deterioração dos termos 

comerciais para as mercadorias produzidas pelos países do Sul(4) . O Estado 

de bem-estar distribuiu uma mínima parte desse afluxo, suficiente para 

proteger a maioria dos europeus ocidentais das mais rudes formas de 

exploração capitalista e ao mesmo tempo promover o consumismo.  

 

Nesse período, a maioria dos governos da Europa Ocidental também 

devotaram substanciais parcelas de seus orçamentos a políticas que visavam 

equilibrar as desigualdades entre diferentes regiões, de modo a compensar 

parcialmente a tendência natural do capital de se concentrar onde ele 

encontra as melhores condições. A competição já concentrou a maior parte 

da produção e do consumo em regiões privilegiadas e áreas metropolitanas 

da Europa, fazendo o resto ficar cada vez mais dependente de subsídios.  

 

Mas as políticas redistributivas que limitavam as disparidades sociais e 

regionais estão rapidamente desaparecendo. A acelerada expansão do 

capital, provocada por um sistema econômico que requer o contínuo 

crescimento e acumulação para sobreviver, fez até mesmo os maiores 

mercados nacionais e regionais pequenos demais para a maioria das 

indústrias sobreviverem. Consequentemente, o quadro no qual os negócios 

operam foi muito além dos quadros nacionais e regionais onde a política é 

feita, obrigando os governos a orientar suas políticas de acordo com as 

necessidades do capital, na tentativa de manter a maior fatia do bolo 

possível dentro dos seus países. O principal fator para a tomada de decisão 

das empresas é a lucratividade, que é naturalmente reduzida pelos impostos 

necessários para financiar as políticas redistributivas. Portanto, não vai 

demorar muito até essas políticas se tornarem parte da história. Junto com 

ŜƭŀǎΣ ŀǎ ǊŜƎǳƭŀœƿŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ŀƳōƛŜƴǘŀƛǎ ǉǳŜ ǊŜǎǘǊƛƴƎŜƳ ŀ ΨƭƛōŜǊŘŀŘŜΩ ŘŜ 

explorar e destruir estão aos poucos sendo removidas para promover a 

competitividade.  

 

A eliminação das políticas redistributivas e ambientais na Europa está ainda 

nos estágios iniciais, mas já está causando conseqüências devastadoras para 

muitas pessoas (principalmente mulheres, idosos e crianças) e regiões. Por 
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fim, as relações sociais provavelmente serão determinadas inteiramente 

pela competição entre pessoas e regiões, e um crescente número de 

europeus se verá excluído dos processos de produção e consumo, ou 

ocupará uma posição dentro destes processos que não garantirá uma vida 

digna. Essa tendência certamente se intensificará nos próximos anos, 

estimulada pelo papel desempenhado pelo crescimento econômico das 

tecnologias e do conhecimento altamente sofisticados, os quais possuem 

uma tendência ainda mais acentuada para se concentrar em regiões 

ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀǎ όŀǎ ŀǎǎƛƳ ŎƘŀƳŀŘŀǎ ΨŎƛŘŀŘŜǎ ƎƭƻōŀƛǎΩύ Řƻ ǉǳŜ ŀǎ ƛƴŘǵǎǘǊƛŀǎ 

tradicionais. Tendência que é também uma fenômeno normal num mundo 

onde a expansão do capital atingiu os limites geográficos (uma vez que 

praticamente não existem novos territórios para serem conquistados e 

explorados) e em que a acumulação ocorre cada vez mais através da 

concentração do mercado, pela falência, fusão ou compra dos 

competidores. Isso exacerba e tendência existente para a formação de 

oligopólios globais, tornando os donos do capital cada vez mais poderosos.  

 

Portanto, a menos que alguma coisa muito excepcional aconteça nos 

próximos anos, muitas pessoas na Europa Ocidental logo enfrentarão 

condições similares as enfrentadas atualmente pelos pobres no Sul, como já 

é o caso nos EUA. Os governos do Norte seguramente continuarão usando 

uma ampla variedade de mecanismos para se assegurarem que o enorme 

fosso macroeconômico entre o Norte e o Sul continue a crescer, de acordos 

comerciais à utilizaœńƻ ŘƛǊŜǘŀ Řŀ ŦƻǊœŀ ƳƛƭƛǘŀǊΣ ŘƛǎŦŀǊœŀŘŀ ŎƻƳƻ ΨƛƴǘŜǊǾŜƴœƿŜǎ 

ƘǳƳŀƴƛǘłǊƛŀǎΩ ƻǳ ŎƻƳƻ ΨƎǳŜǊǊŀ ŎƻƴǘǊŀ ŀǎ ŘǊƻƎŀǎΩΦ aŀǎ ƛǎǎƻ ƴńƻ ǎŜ ǘǊŀŘǳȊƛǊł 

em uma vida agradável para a maioria da população do Norte, somente 

expandirá o influxo de refugiados econômicos. As tensões sociais 

aumentarão dramaticamente na medida que as riquezas se concentram em 

cada vez menos mãos e regiões, tornando crescentes setores da população 

incapazes de satisfazer suas necessidades básicas e forçando-os a viver em 

horríveis condições ambientais(5) . A ilusão do Estado benevolente e do 

capitalismo socialmente e ambientalmente sensível que podem fornecer 

bem-estar, abundância e harmonia para todos, já severamente questionada, 

irá logo com toda certeza desaparecer. Sua decadência já está 

proporcionando um contexto perfeito para o crescimento do fascismo, da 

xenofobia e do nacionalismo exacerbado, já revigorados em toda a Europa.  

 

Tudo isso não é somente (nem mesmo principalmente) causado pela 

escolha política de governos nacionais. Esses últimos são, é claro, 

responsáveis por suas decisões, especialmente os governos que aplicam 

políticas neoliberais com uma dedicação sadística desnecessária e aqueles 

que promovem, seja direta ou sutilmente, reações nacionalistas e 

xenófobas. Mas o principal motor desses processos é puramente 

econômico. O único modo de parar a desconstrução social e ambiental da 

Europa Ocidental seria parando a expansão do capital, o que significa 

abandonar o capitalismo e o substituir por um outro sistema econômico. 

Qualquer governo que quisesse fazê-lo tornaria a sua economia um alvo de 

ataque maciço por todas as grandes forças econômicas do mundo, as quais 

não tolerariam um desafio deste tipo (principalmente na Europa Ocidental). 

Esse é um preço que nenhum governo está preparado a pagar, a despeito de 

ǎǳŀ ǇǊŜǘŜƴǎŀ ƛŘŜƻƭƻƎƛŀΦ /ƻƴǎŜǉǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ŀ ΨŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾŀΩ 

está se tornando, mais do que nunca, um conjunto de rituais inúteis 

(eleições, referendos etc.) e organismos (parlamentos, senados etc.) com 

cada vez menos espaço de manobra para tomar decisões independentes nas 
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esferas de ação mais importantes. A manutenção da sua existência 

responde à necessidade de legitimar a máquina repressiva do Estado, cada 

vez mais ativa nesses tempos de tensões sociais globais.  

 

Do mesmo modo, o desaparecimento da política social e ambiental na 

Europa Ocidental não é de fato uma conseqüência das políticas de 

instituições multilaterais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional ou a Organização Mundial do Comércio (as quais possuem 

muita responsabilidade pela acelerada desintegração da maioria dos países 

do Oeste e do Sul), nem mesmo da Comissão Européia ou de qualquer outro 

organismo da União Européia. Essas instituições são instrumentos e 

símbolos essenciais, mas não originadores, dos processos econômicos 

descritos acima. Mesmo se quisessem, elas não seriam capazes de frear 

ŜǎǎŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎΣ Ƴǳƛǘƻ ƳŜƴƻǎ ŘŀǊ ǳƳ ΨǊƻǎǘƻ ƘǳƳŀƴƻΩ ŀƻ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎƳƻ ƻ 

regulando em nível global, como defendido pelos sindicatos dominantes, a 

maioria das ONGs etc. O melhor exemplo dessa impossibilidade é o fato dos 

pouquíssimos compromissos positivos resultantes do ciclo de conferências 

realizado pelas Nações Unidas no final dos anos 80 e início dos anos 90, 

estarem se tornando instrumentos para legitimar futuras destruições e 

explorações, como no caso da Convenção sobre o Clima. Do mesmo modo, 

se o Banco Mundial e o FMI subitamente pararem todos os Programas de 

Ajuste Estrutural, quase nada mudaria uma vez que o mesmo papel que 

essas instituições estão desempenhando nos anos 80 e 90 tem sido 

adotado, de modo muito mais eficiente e menos visível, pelas 

convenientemente privadas Agências de Avaliação de Crédito que 

determinam o comportamento dos grandes fundos de investimento que 

moldam a economia global(6) .  

 

ConǎŜǉǳŜƴǘŜƳŜƴǘŜΣ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ŜǎŦƻǊœƻǎ ǇŀǊŀ ǊŜŦƻǊƳŀǊ ƻǳ ΨŘŜƳƻŎǊŀǘƛȊŀǊΩ ŀǎ 

instituições supranacionais são, na melhor das hipóteses, uma completa 

ǇŜǊŘŀ ŘŜ ǘŜƳǇƻΦ 9ƳōƻǊŀ ǎŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŜƳ ŎƻƳƻ ΨǇǊŀƎƳłǘƛŎŀǎΩ Ŝ ΨƻǊƛŜƴǘŀŘŀǎ 

ǇŜƭƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΩΣ Ŝƭŀǎ ƴńƻ ƳǳŘŀǊŀƳ ŜƳ ƴŀŘŀ ŀ ƴatureza das políticas que 

são designadas a satisfazer as necessidades do capital global.  

 

A resistência autônoma global  

 

Essas necessidades ainda existirão, e continuarão a ser igualmente 

dominantes, caso as instituições internacionais que as satisfazem 

desaparecessem. Mas os recentes Dias de Ação Global contra organismos 

como a OMC, o FMI e o Banco Mundial, por atacarem com sucesso sua 

legitimidade e questionarem sua existência, abriram um espaço para se 

pensar e se agir contra o capitalismo que seria inconcebível no Norte a 

apenas três anos atrás. Cada uma dessas mobilizações motivaram um 

crescente número de pessoas (principalmente jovens) a se organizarem em 

grupos de ação autônomos, e despertaram a consciência de amplos setores 

da população que lhes depositaram sua simpatia, devido ao transtorno que 

causaram a instituições e governos bastante poderosos.  

 

As redes de intercâmbio anticapitalistas através das quais esses grupos têm 

se coordenado e preparado os dias de ação global, principalmente a Ação 

Global dos Povos (AGP), têm possibilitado uma grande quantidade de 

grupos e ativistas do Norte e uma diversidade de experientes movimentos 

populares do Sul se conhecerem e ampliarem os contatos. Essas redes e a 

série de bem sucedidas ações globais que ocorreram desde 1998 colocaram 
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ŜƳ ǇǊłǘƛŎŀ ƻ ǎƭƻƎŀƴ Ψbƻǎǎŀ wŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ǎŜǊł ǘńƻ ¢ǊŀƴǎƴŀŎƛƻƴŀƭ ǉǳŀƴǘƻ ƻ 

/ŀǇƛǘŀƭΩΣ ƻ ǉǳŀƭ ǎŜ ǘƻǊƴƻǳ ƎƭƻōŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ƻ ǎŜƎǳƴŘƻ 5ƛŀ ŘŜ 

Ação Global em 18 de junho de 1999. Agora todas as instituições que 

simbolizam o capitalismo global sabem que, não importa onde forem, seus 

encontros serão perturbados pela desobediência civil descentralizada e 

ações diretas.  

 

O sucesso dessas ações globais e redes vem em grande medida do fato de 

sua articulação ser baseada na autonomia e descentralização, não nas 

estruturas burocráticas e relações de poder injustas. Essa filosofia é também 

refletida no manifesto da AGP:  

 

ά9ȄƛǎǘŜƳ ƛƴǵƳŜǊŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀ ŎƻƴǘǊŀ ŀ ƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎǘŀ Ŝ 

suas conseqüências. A nível individual, precisamos transformar nossas vidas 

cotidianas, nos libertando das leis de mercado e da busca do lucro privado. 

A nível coletivo, precisamos desenvolver uma diversidade de formas de 

organização a diferentes níveis, reconhecendo que não há uma única forma 

de resolver os problemas que enfrentamos. Tais organizações têm que ser 

independentes das estruturas governamentais e dos poderes econômicos, e 

serem baseadas na democracia direta. Essas novas formas de organização 

autônoma deverão emergir de e se enraizar em comunidades locais, 

enquanto ao mesmo tempo praticam a solidariedade internacional, 

construindo pontes para conectar diferentes setores sociais, povos e 

organizações que já estão lutando contra a globalização em todo o 

ƳǳƴŘƻέόтύ Φ  

 

Essas conexões autônomas, descentralizadas e globais e formas de ação já 

provocaram uma mudança de consciência e entendimento em muitas 

pessoas, as quais em virtude desses sucessos decidiram participar 

ativamente delas. Dentro de um período muito curto, a idéia de resistir ao 

capitalismo se tornou uma realidade para muitas pessoas que até 

recentemente estavam dominadas pela aparente impraticabilidade de um 

empreendimento tão grande, ou que nem pensavam sobre isso até verem 

que era possível (e muito satisfatório). Mesmo para alguns que, focalizados 

como estavam em campanhas muito específicas e limitadas, consideravam 

que se expressar publicamente contra o capitalismo na Europa Ocidental 

seria contraprodutivo por causa de suas conotações históricas.  

 

Essa esplêndida transformação na paisagem política da Europa Ocidental (e 

América do Norte, Austrália e Aoteoroa(8) , e em menor medida também do 

Sul, onde a consciência e ação anticapitalista sempre foi mesmo muito 

maior) está obviamente relacionada aos visíveis e apavorantes efeitos que o 

capitalismo globalizado está produzindo em todo o mundo, no entanto 

esses feitos já se manifestavam há muito tempo sem que catalisasse a 

reação social que temos testemunhado nos últimos recentes anos. Essa 

reação foi em grande medida induzida pelo enorme apelo da articulação 

livre num nível global, de identidades e formas de ação diversas, igualitárias, 

autônomas e autodeterminadas em espaços de apoio mútuo. O potencial de 

mobilização dessas redes possui muito de suas raízes na rejeição consciente 

das ŜǎǘǊǳǘǳǊŀǎ ŘŜ ǇƻŘŜǊ Ŝ ŘŜ ƭǳǘŀǎ ǇŜƭŀ ƭƛŘŜǊŀƴœŀ ŘŜƴǘǊƻ Řƻ ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻΩΣ ŀ 

ǉǳŀƭ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŀ ŀ ΨŎŀǇƛǘŀƭƛȊŀœńƻΩ ǇƻƭƝǘƛŎŀ Řƻǎ ƴƻǎǎƻǎ ŜǎŦƻǊœƻǎ ŎƻƭŜǘƛǾƻǎ ǇƻǊ 

qualquer programa ou ideologia. Essas formas de articulação já foram 

anteriormente identificadas como sendo particularmente efetivas por 

pensadoras feministas como Biddy Martin(9) :  
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άh ǉǳŜ ŀ ŜǎǉǳŜǊŘŀ ǘŜƳ ŎǊƛǘƛŎŀŘƻ ƴƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŦŜƳƛƴƛǎǘŀ ŎƻƳƻ ǎŜƴŘƻ 

fragmentação, falta de organização, ausência de uma teoria coerente e 

acabada e a incapacidade de preparar um ataque frontal, pode muito bem 

representar reações fundamentalmente mais radicais e efetivas ao exercício 

do poder na nossa sociedade do que a centralização e a abstração que 

ŎƻƴǘƛƴǳŀƳ ŀ ƛƳǇǊŜƎƴŀǊ ƻ ǇŜƴǎŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŀ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŀ Řŀ ŜǎǉǳŜǊŘŀέΦ  

 

 
 

Espaços para a revolução  

 

As recentes ações coordenadas internacionalmente contra o capitalismo 

permitiram que os coletivos e ativistas anti-autoritários e anti-hierárquicos 

parcialmente superassem o recuo provocado pela história dos regimes 

comunistas. Consequentemente, nos últimos três anos temos saído de uma 

longa temporada no closet da auto-limitação política. Porém, até agora 

temos usado o potencial das redes internacionais autônomas e 

descentralizadas principalmente para tomar as ruas com protestos e 

bloqueios, e para uma limitada (embora muito interessante) troca de idéias 

e práticas.  

 

Ainda não examinamos até onde esses instrumentos podem nos ajudar a 

construir espaços auto-sustentados e não-hierárquicos para criarmos meios 

de vida não-capitalistas, tomar de volta o controle de nossas vidas e 

concretizarmos nossas concepções de relações sociais igualitárias e livres 

com sensibilidade ambiental, isenta de exploração econômica e ŘŜ ΨǘƻŘŀǎ ŀǎ 

formas e sistemas de dominação e discriminação incluindo, mas não 

somente, o patriarcado, o racismo e o fundamentalismo religioso de todos 

ƻǎ ŎǊŜŘƻǎΩΦόмлύ 9ǎǇŀœƻǎ ƛƴŎƭǳǎƛǾƻǎ ŀǊǘƛŎǳƭŀŘƻǎ ŜƳ ǊŜŘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƛǎ ŘŜ 

apoio mútuo e troca, e com lugar para a participação ativa de várias 

pessoas, motivadas por suas idéias, pelas terríveis condições de vida que a 

sociedade oferece a elas, ou apenas por curiosidade.  

 

Existem espaços autônomos anticapitalistas na Europa há um bom tempo: 

experiências maravilhosas de modos de vida coletivos, ecológicos e livres de 

coerção e exploração, centros sociais com espaço para a participação 

política autônoma, redes locais de trocas econômicas alternativas etc. Mas a 

maioria desses espaços estão bastante desconectados dos processos mais 

amplos de transformação social (sendo esta principalmente a situação da 

maioria das comunidades rurais alternativas), ou possuem possibilidades 

muito limitadas para resolverem os problemas cotidianos das pessoas 

excluídas, uma vez que baseiam sua auto-suficiência em interações 

econômicas totalmente normais (como os centros sociais que se sustentam 
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com bares e festas). E, embora existam brilhantes exceções, em geral eles 

também são espaços um tanto fechados, se constituindo em áreas de 

refúgio contracultural onde as pessoas que não compartilham certo ponto 

de vista político, e às vezes até mesmo certas preferências estéticas, 

geralmente se sentem um tanto indesejáveis, resultando em uma 

homogeneidade e às vezes até mesmo em sectarismo.  

 

Isso é compreensível no contexto social que ainda predomina na Europa 

Ocidental (exceto em regiões e setores sociais específicos como o dos 

imigrantes sem documentação), onde as necessidades básicas da maioria 

das pessoas são satisfeitas, e consequentemente a razão principal para 

participar nesses espaços tem sido uma predileção política ou estética. 

Contudo, os terríveis efeitos do capitalismo globalizado estão 

transformando radicalmente a paisagem política da Europa Ocidental.  

 

A idéia de construir modos de vida autônomos e auto-suficientes poderia 

muito bem se tornar uma opção real para as pessoas que sofrem mais o 

aumento da competição e a diminuição da redistribuição, que são excluídas 

da produção ou do consumo por esse processo ou que estão 

profundamente infelizes com os precários e inseguros lugares na sociedade 

reservados para elas. Ao mesmo tempo, as regiões excluídas das redes 

econômicas dominantes, incapazes de competir em uma economia aberta 

de mercado de outra forma que não seja como depósitos de lixo, não terão 

de fato que pensar muito para optar sair da lógica capitalista, uma vez que 

elas já estão sendo retiradas do jogo, assistindo suas economias 

decomporem-se e os subsídios encolherem.  

 

Consequentemente, daqui a alguns anos a construção de espaços auto-

suficientes com relações econômicas e sociais igualitárias e não-excludentes 

poderia se tornar uma alternativa real para muitos europeus ocidentais e 

ǊŜƎƛƿŜǎ ǎŜƳ ΨǳǎƻΩ ǇŀǊŀ ƻ ǎƛǎǘŜƳŀΦ aŀǎ ƛǎǎƻ ƴńƻ ƻŎƻǊǊŜǊł ŜǎǇƻƴǘŀƴŜŀƳŜƴǘŜΣ 

principalmente não em um continente no qual a maioria das pessoas espera 

ǉǳŜ ƻ 9ǎǘŀŘƻ ǊŜǎƻƭǾŀ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀƛǎΣ ΨŎǊƛŜ ŜƳǇǊŜƎƻǎΩ Ŝ ŀǎǎŜƎǳǊŜ ǉǳŜ 

ŀǎ ƴŜŎŜǎǎƛŘŀŘŜǎ ōłǎƛŎŀǎ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƻǎ ΨŎƛŘŀŘńƻǎΩ ǎŜƧŀƳ ǎŀǘƛǎŦŜƛǘŀǎΦ  

 

As pessoas que acham essa expectativa ingênua e irreal em tempos de 

capitalismo globalizado irreversível, terão que trabalhar duro para a 

transformação da cultura política dominante antes que as pessoas e regiões 

excluídas comecem a pensar seriamente na idéia de espaços livres, 

autônomos e auto-suficientes como alternativas reais e relevantes a elas. 

Isso só irá acontecer se as pessoas perceberem que podem ampliar suas 

possibilidades, melhorar sua qualidade de vida e aumentar o controle sobre 

seus destinos através da mudança das estruturas e princípios que moldam 

sua compreensão das relações sociais, econômicas e políticas. Isso implica 

em tornar visível que grupos de pessoas autônomos e auto-definidos podem 

substituir os Estados-Nação como espaços de tomada de decisão e na 

resolução de conflitos, que relações de cooperação, solidariedade e 

eqüidade entre grupos em boa medida auto-suficientes podem substituir as 

trocas monetárias e o dinheiro, e que a superação das relações sociais 

opressivas que estão profundamente incorporadas na cultura dominante 

(incluindo o sexismo, racismo e o fundamentalismo religioso de todos os 

credos, mas também formas mais sutis de dominação como o consumismo) 

pode ser libertadora para todos, não apenas para aqueles que são 

visivelmente oprimidos por elas. Isso pode parecer uma tarefa hérculea, 
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mas pode ser mais fácil do que parece, por várias razões.  

 

A primeira é que a democracia representativa está rapidamente perdendo 

legitimidade na Europa Ocidental devido à patente contribuição de todos os 

governos, a despeito de suas composições ideológicas, e devido à crise 

social e ambiental que está começando a se manifestar em nosso 

continente. O mesmo processo também é capaz de minar a legitimidade do 

Estado como instituição, devido ao aumento da repressão que 

provavelmente este aplicará de modo a proteger a concentração de riqueza, 

dificilmente com alguma função positiva ou legitimidade democrática para 

ajudar a equilibrar sua imagem.  

 

Como mencionado acima, a reação de muitas pessoas em relação a esse 

processo é o anseio por um regime autoritário (fascista ou comunista) para 

re-nacionalizar a economia, mas felizmente a maioria dos europeus ainda 

Ǉƻǎǎǳƛ ǳƳŀ ŦƻǊǘŜ ƭŜƳōǊŀƴœŀ ƘƛǎǘƽǊƛŎŀ Ŝ ǊŜŎǳǎŀ ǘŀƛǎ ΨǎƻƭǳœƿŜǎΩ ǇŀǊŀ ǎŜǳǎ 

problemas. Isso pode impulsionar a receptividade social e simpatia em 

relação a outras possíveis saídas para a crise que reflitam valores éticos 

positivos (tais como a liberdade, igualdade, consciência ambiental etc.).  

 

Consequentemente, dependendo de como reagimos coletivamente à 

globalização do capital, podemos construir um futuro com mais liberdade e 

controle sobre nossas vidas, ou encararmos sombrias perspectivas de 

autoritarismo, controle e (muito possivelmente) guerra e devastação. Muito 

provavelmente, teremos que lidar com uma mistura de ambos, mas o 

balanço dependerá, em grande medida, de nossas próprias decisões.  

 

Segundo, já construímos redes internacionais autônomas e descentralizadas 

que dentro de muito pouco tempo executaram a aparentemente impossível 

tarefa de tornar o capitalismo global um tema controverso e aberto à 

discussão social. O efeito combinado dessas vozes diversas articulando uma 

mensagem coletiva (embora não necessariamente idêntica) de uma forma 

descentralizada e horizontal tem sido uma agradável surpresa. Antes dessas 

redes ganharem existência, essas mesmas vozes, agindo em relativo 

isolamento, não poderiam esperar ter tal impacto em um período de tempo 

tão curto. Como dito acima, seu sucesso está profundamente relacionado à 

sua consciente recusa de estruturas de poder e representação 

desnecessárias e divisionistas, de modo a evitar a burocratização e 

promover a participação autônoma. Os mesmos princípios e conexões 

globais poderiam ter igualmente extraordinários resultados se fossem 

usados para construir coletivamente espaços livres, autônomos e auto-

suficientes, e torná-los visíveis e (pelo menos parcialmente) acessíveis a 

todas as pessoas que não estejam felizes com seus lugares na sociedade.  

 

Por fim, a construção desses espaços, em contraste com outras reações ao 

capitalismo global, somente dependem da determinação, otimismo e 

criatividade das pessoas que querem construí-los. Está em nossas mãos 

fazê-los acontecer, já que não requerem nenhuma intervenção estatal (ao 

invés, o oposto) ou mudança de governo. E a construção desses espaços 

pode ser feita sem muito dinheiro (principalmente em regiões excluídas), 

procurando meios de reduzir a necessidade de dinheiro o máximo possível. 

Além disso, as redes globais têm demonstrado que temos, dentro de um 

curto período, atingido coletivamente níveis surpreendentes de capacidade 

organizacional, tecnológica, e comunicacional. Embora possam não ser 
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suficientes, e suficientemente compartilhadas, para tornar economias não-

monetarizadas baseadas na solidariedade uma alternativa viável, o modo 

como estão crescendo é um bom motivo para acreditar que logo poderemos 

não apenas sobreviver em tais espaços, mas viver uma vida interessante e 

auto-determinada.  

 

Uma vez que hajam espaços desse tipo funcionando com sucesso, eles 

certamente inspirarão a criação de muitos outros. Essas revoluções 

imediatas nas relações econômicas, políticas e sociais podem levar a uma 

verdadeira mudança de uma maneira muito mais rápida, efetiva e auto-

determinada do que qualquer grandioso projeto de tomada do poder. 

Todavia, muitos obstáculos precisam ser transpostos antes que essas nobres 

finalidades se tornem uma realidade dinâmica e vibrante.  

 

Identidade, diversidade e participação  

 

Como dito acima, muitos espaços desse tipo já existem, mas a maioria deles 

são um tanto introspectivos. Muitos possuem apenas limitadas conexões 

com processos mais amplos de transformação social, principalmente a nível 

internacional (embora muitos deles sejam bastante ativos a nível local), e a 

maioria deles não faz muito esforço consciente para chegar a pessoas que 

não compartilhem suas perspectivas contraculturais e/ou políticas, talvez 

porque aqueles que se esforçam freqüentemente não obtêm muito sucesso. 

Por exemplo, vários centros sociais que gostariam de ser um espaço aberto 

para as pessoas do seu bairro acabam atraindo somente pessoas que se 

vêem refletidas na aparência estética do espaço. Esse limitado alcance se 

deriva do fato desses espaços serem normalmente construídos por grupos 

de pessoas relativamente homogêneos, que muitas vezes definem sua 

identidade coletiva em termos defensivos ou escapistas, refletindo uma 

mentalidade de resistência que os distancia do resto da sociedade.  

 

Se queremos sair do gueto, teremos que assumir o desafio de pôr em 

prática as idéias que a maioria de nós defende sobre a importância da 

diversidade, sacrificando a segurança, a previsibilidade e a trivialidade que 

resultam de identidades coletivas homogêneas e relativamente fechadas. 

Isso não somente reduziria a tendência daqueles que se acham 

ΨǇƻƭƛǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜǎΩ ŘŜ ǎŜ ŀŎƘŀǊŜƳ Ψōƻƴǎ ŘŜƳŀƛǎ ǇŀǊŀ ǎŜ ƳƛǎǘǳǊŀǊΩΣ 

mas também é um passo positivo em si mesmo, uma vez que lutar pela 

autonomia sem diversidade e respeito pela diferença é uma combinação 

muito perigosa, com um grande potencial autoritário e reacionário. Além 

disso, identidades coletivas homogêneas são baseadas em convenções que 

determinam os comportamentos, idéias e valores apropriados. 

Consequentemente, elas debilitam a liberdade e a autonomia dos membros 

do coletivo (mesmo quando eles aceitam as convenções voluntariamente), 

em parte negam as próprias identidades particulares das pessoas, e 

introduzem arriscadas dinâmicas de poder e liderança, e em alguns caso até 

mesmo de opressão. A capacidade de auto-abnegação inerente a essas 

dinâmicas é realçada em uma brochura crítica sobre o movimento dos 

ΨŘƛǊŜƛǘƻǎ Řƻǎ ŀƴƛƳŀƛǎΩΣ ŜǎŎǊƛǘŀ ǇƻǊ ŀƭƎǳŞƳ ǉǳŜ ŜǊŀ ŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŜƴƎŀƧŀŘƻ ƴŜƭŜΥ  

 

άhǎ ƎǳŜǘƻǎ ǉǳŜ ōǊƻǘŀƳ ŜƳ ǘƻǊƴƻ ŘŜ ǘŜƳŀǎ ǎƛƴƎǳƭŀǊŜǎΣ ƎǊǳǇƻǎ ǇƻƭƝǘƛŎƻǎΣ 

religiões, etc. surgem sim do desejo comum de pertencer, de ser parte do 

mundo, de estar envolvido em uma verdadeira comunidade. Mas isso 

sempre e mais uma vez se reduz a representar um papel no mundo e a 
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corresponder a uma dada fórmula de pretensas identidades sociais... Para 

ΨǎŜ ŜƴŎŀƛȄŀǊΩΣ Ş ŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘŜ ǎŜ ŀŘƻǘŀǊ ŀǎ ƳŜǎƳŀǎ ƻǇƛƴƛƿŜǎΣ ǇƻǎǘǳǊas, 

atitudes e até mesmo vocabulários. Todas as modas são um exemplo de 

pessoas que se recusam a pensar explicitamente por si mesmas, [sobre] a 

ƴŀǘǳǊŜȊŀ Řŀ ǎǳŀ ǾƛŘŀ Ŝ ǎǳŀ ǊŜƭŀœńƻ ŎƻƳ ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŎƻƳƻ ǳƳ ǘƻŘƻέόммύ Φ  

 

Trata-se de um assunto complexo, já que existem obviamente 

comportamentos, valores e idéias que não podem ser aceitos, não importa o 

quanto enriqueçam a diversidade. Mas os limites são subjetivos e 

discutíveis. Por exemplo, algumas pessoas consideram comer carne algo 

quase equivalente ao fascismo, enquanto para outros é a coisa mais natural 

do mundo. Do mesmo modo, existem diferentes abordagens sobre o 

comportamento sexista ou racista, dependendo de como sua importância e 

grau sejam concebidos, e a lista poderia continuar ao infinito. 

Consequentemente, espaços caracterizados pela diversidade estão 

destinados a fomentar discordâncias, o que é na verdade positivo, uma vez 

que a discordância nutre a criatividade e a mudança. Novamente é bom 

salientar que isso não significa que devamos abraçar uma perspectiva 

relativista, ou que valores coletivos sejam necessariamente uma má idéia. 

Pelo contrário, eles são indispensáveis, mas se tornam um problema quando 

são conduzidos de uma maneira moralista, levando à homogeneidade, 

sectarismo e isolamento, e muitas vezes a repulsivas relações de poder.  

 

Um bom modo de criar espaços políticos e sócio-econômicos alternativos, 

com lugar para a diferença, seria conscientemente evitando a criação de 

comunidades políticas com fronteiras e identidades precisas (tais como 

partidos, associações, corpos legislativos etc.) enquanto estruturas para 

ǘƻƳŀŘŀ ŘŜ ŘŜŎƛǎńƻ Ŝ ŀœńƻ ōŀǎŜŀŘŀǎ ƴƻ Ŧŀǘƻ Řŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ΨǎŜǊŜƳ ƳŜƳōǊƻǎΩ 

ŘŜƭŀǎ ƻǳ ΨǇŜǊǘŜƴŎŜƴŘƻΩ ŀ ŜƭŀǎΦ 9ǎǎŜ ǘŜƳ ǎƛŘƻ ƻ ƳƻŘƻ ǇŀŘǊńƻ ŘŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀœńƻ 

da vida política, social e econômica desde tempos imemoriais, e que explica 

por que a maioria das pessoas parece necessitar de tal sentimento de 

ΨǇŜǊǘŜƴŎƛƳŜƴǘƻΩ ǇŀǊŀ ǎŜ ŜƴǾƻƭǾŜǊ ŎƻƭŜǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳ ƻǳǘǊƻǎΦ aŀǎ ŘŜ Ŧŀǘƻ Ş 

perfeitamente possível ir além de comunidades políticas isoladas, basta 

pensar e agir dentro de diferentes níveis de afinidade e de interação livre, 

combinando vários espaços de comunicação e cooperação fluidos e 

interligados, de pequenos grupos locais a grandes redes globais, sem 

ΨǇŜǊǘŜƴŎŜǊΩ ŀ ƴŜƴƘǳƳ ŘŜƭŜǎΦ 5Ŝ ŦŀǘƻΣ ǘǳŘƻ ǉǳŜ ǇǊŜcisamos de modo a agir e 

cooperar em um contexto de discordância parcial, sobre a base da nossa 

identidade própria, é alguma flexibilidade e imaginação para se mover entre 

diferentes espaços, dependendo das finalidades da cooperação em questão 

e do grau de afinidade que ela requer.  

 

Na verdade isso não é novidade, a maioria das pessoas se relacionam entre 

si dessa forma nas suas vida cotidianas. Mas a maioria, mesmo as que 

acreditam na autonomia e na descentralização, adotam em sua atividade 

ΨǇƻƭƝǘƛŎŀΩ ǳƳŀ única identidade coletiva com um único espaço para tomada 

de decisão, o qual quase sempre se torna o cenário de abomináveis lutas de 

poder. Isso não é apenas totalmente contraditório com a própria idéia de 

autonomia, é também uma esplêndida maneira de desestimular a 

participação de muitas pessoas que têm coisas melhores para fazer do que 

testemunhar jogos de poder mal disfarçados em intermináveis reuniões sem 

sentido. 
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DA RESISTÊNCIA À REVOLUÇÃO 
Substituindo o capitalismo por redes de espaços livres, autônomos e auto-
suficientes: Uma perspectiva européia ocidental (Parte 2) 
Indivíduos ligados à AGP(Ação Global dos Povos) na Europa  
  

 
 
O processo organizacional da ação contra o Banco Mundial e o FMI no dia 26 
de setembro em Praga exemplifica muito bem os problemas associados a 
espaços únicos para tomada de decisão. Na assembléia preparatória de 
agosto, a última antes da ação, perdemos uma dia inteiro (além de muito 
cansativo) discutindo devido à teimosa insistência dos representantes do 
{ƻŎƛŀƭƛǎǘ ²ƻǊƪŜǊǎΩ tŀǊǘȅΣ ǉǳŜ ǉǳŜǊƛŀƳ ǉǳŜ ƻ ǇǊƻǘŜǎǘƻ ŦƻǎǎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳƝŘƻ ǇƻǊ 
uma única pasǎŜŀǘŀΦ CƛƴŀƭƳŜƴǘŜ ŎƘŜƎŀƳƻǎ ŀ ǳƳ ŎƻƴǎŜƴǎƻ ΨǇƻǊ ŎŀƴǎŀœƻΩ ǉǳŜ 
terminou sendo totalmente sem importância de qualquer maneira, já que a 
maioria das pessoas que foram à Praga participar na ação tinham suas 
próprias idéias sobre o que queriam fazer no dia, e se coordenaram no 
espaço bastante fluido e participativo do centro de convergência, onde 
vários diferentes níveis de identidade, conexão e coordenação se juntaram 

em um processo bastante caótico (no melhor sentido da palavra) e criativo. 
Todos nós sabíamos de antemão que um centro de convergência seria 
concebido precisamente para esses tipos de interações, mas isso não 
impediu que muitas pessoas (não somente o Socialist Workers, também 
algumas pessoas de grupos autônomos) vissem as assembléias 
preparatórias comƻ ƻ ΨƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ŘŜ ǘƻƳŀŘŀ ŘŜ ŘŜŎƛǎńƻΩ ǇŀǊŀ ǘƻŘŀǎ ŀǎ 
pessoas que quisessem se juntar à ação, embora muitos de nós as 
considerassem simplesmente como um espaço de comunicação entre os 
diferentes grupos que se mobilizavam para Praga, com o papel principal de 
assegurar que as pessoas que fossem à Praga para as ações tivessem as 
condições para interagirem e decidirem livremente. Os mesmos problemas 
de concepção foram manifestados claramente através das diferenças de 
entendimento (ou mais asperamente, a total confusão) sobre o papel da 
INPEG, a coordenação que foi formada para preparar a logística do dia de 
ação.  
 
Os problemas enfrentados em Praga são provavelmente o mais recente e 
completo exemplo na Europa Ocidental dos tipos de quebra-cabeças 
organizacionais e de conflitos que tendem a emergir se quisermos atuar no 
sentido de uma transformação social de larga escala, de uma forma 
autônoma mas coordenada, na Europa. Esse processo provavelmente não 
será possível se não nos esforçarmos conscientemente para superar, a nível 
local, regional e internacional, as clássicas e monolíticas concepções sobre 
ΨǳƴƛŘŀŘŜΩΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ Ŝ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘŜ ǇƻƭƝǘƛŎŀΣ ǘǊŀōŀƭƘŀƴŘƻ ƴŀ ŘƛǊŜœńƻ Řŀ 
construção de conjuntos de espaços autônomos de coordenação complexos, 
multiculturais e dinâmicos. Embora essa mudança de concepção seja 
relativamente fácil e não enfrente muitos obstáculos no que diz respeito ao 
nível internacional ou regional de coordenação (como foi o caso em Praga), 
seguramente ela não ocorrerá espontaneamente dentro de espaços locais 
de articulação e organização, onde o vício de homogeneização através de 
identidades políticas fechadas é mais intenso e alienante. Se ocorrerá ou 
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não, dependerá dos nossos esforços.  
 
Os becos sem saída nacionais  
 
Um problema parecido, também relacionado a temas de identidade e a 
ŎƻƴŎŜǇœƿŜǎ ŎƭłǎǎƛŎŀǎ ŘŜ ΨǳƴƛŘŀŘŜΩ Ŝ ΨǊŜǎƛǎǘşƴŎƛŀΩΣ Ş ŀ ŦƻǊǘŜ ƛƴŎƭƛƴŀœńƻ ǇŀǊŀ 
ǊŜŀƎƛǊ ŎƻƴǘǊŀ ŀ ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ ŎƻƳ ƴŀŎƛƻƴŀƭƛǎƳƻ όŁǎ ǾŜȊŜǎ ŎƻƳōƛƴŀŘƻ ŎƻƳ 
ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭƛǎƳƻ ǊŜƭƛƎƛƻǎƻύΦ 9ǎǎŀǎ ΨǎƻƭǳœƿŜǎΩΣ ŦŜƛǘŀǎ ǎƻō ƳŜŘƛŘŀ ǇŀǊŀ ƎǊǳǇƻǎ 
de pessoas seletos e específicos às custas de outros, esquecem a 
ŎƻƴǘǊƛōǳƛœńƻ ǇƻǎƛǘƛǾŀ Ƴŀƛǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳŜ ŀ ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ ǘŜƳ ŀ ƻŦŜǊŜŎŜǊ ŀ 
um genuíno processo de transformação social positiva: o fato de que hoje, 
mais do que nunca, os sonhos com uma solidariedade internacional e com o 
apoio mútuo estão dentro de nosso alcance. Tais reações já engendraram 
aberrações e tragédias na Europa, como por exemplo a ascensão de um 
partido fascista ao governo austríaco e a guerra na ex-Iugoslávia (que foi 
maquinada com a ativa participação dos países do Ocidente). Mas isso é só o 
começo do que poderia se tornar ma evolução política ameaçadora para a 
Europa, e possivelmente para o resto do mundo, se deixarmos o potencial 
destrutivo das reações nacionalistas se desdobrarem sem desafio. E uma das 
principais formas de desafiar essas reações é mostrando às pessoas que 
olham o futuro com ansiedade, que existem outras saídas, outras 
alternativas baseadas em valores positivos.  
 
O que torna esse problema particularmente sério e relevante para nós é o 
modo pelo qual a grande mídia está fortalecendo essas reações através do 
modo que ela representa nossas mobilizações. Ela geralmente passa a 
impressão de que aquilo com que todos nós estamos insatisfeitos é a 
globalização, o neoliberalismo e as corporações transnacionais, e que não 
ǘŜƳƻǎ ƴŀŘŀ ŀ ƻōƧŜǘŀǊ ŀƻ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎƳƻ ǎŜ ƴƽǎ Ŝƴǉǳŀƴǘƻ ΨŎƛŘŀŘńƻǎΩ 
ŎƻƴǾŜƴŎşǎǎŜƳƻǎ ƻǎ ǇƻƭƝǘƛŎƻǎ ŀ ΨŎƻƴǘǊƻƭŀǊΩ ǎǳŀ ŜȄǇŀƴǎńƻΣ ǎŜƧŀ ŀǎǎŜƎǳǊŀƴŘƻ 
que ele permaneça dentro das fronteiras nacionais ou graças à 

redistribuição global e mecanismos de controle como a taxa Tobin. Essa é 
ƛƴŦŜƭƛȊƳŜƴǘŜ ŀ Ǉƻǎƛœńƻ ŘŜ ǾłǊƛŀǎ hbDǎ ǊŜŦƻǊƳƛǎǘŀǎ Ŝ ŎƘŀƳŀŘƻǎ ΨƛƴǘŜƭŜŎǘǳŀƛǎΩ 
que não possuem ligação com nenhum processo de mobilização popular na 
Europa (excetuando na França, onde as coisas são um pouco diferentes em 
relação à maioria dos outros países da Europa Ocidental), mas estão sempre 
ǇǊƻŎǳǊŀƴŘƻ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ ǎŜ ǊŜǘǊŀǘŀǊŜƳ ƴŀ ƳƝŘƛŀ ŎƻƳƻ ΨƭƝŘŜǊŜǎ 
ƛƴǘŜƭŜŎǘǳŀƛǎΩ ƻǳ ΨǇƻǊǘŀ-ǾƻȊŜǎΩ Řƻ ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻΩΦ  
 
Contudo, a instrumentalização das nossas mobilizações para fins reformistas 
é também responsabilidade dos grupos populares anticapitalistas que têm 
realizado a maior parte do trabalho nessas ações, por não termos tornado 
nossas perspectivas mais amplamente conhecidas como deveríamos. Nossa 
cuidadosa e cética aproximação da mídia é de fato algo positivo em si 
mesmo, tendo em conta o papel bastante destrutivo que a mídia pode 
desempenhar em relação a movimentos populares, mas podemos procurar 
formas de tornar nossa mensagem clara e alta para todas as pessoas que 
não tenham uma interação direta conosco ou que não acessem nossa mídia 
independente e autônoma.  
 
Do mesmo modo, organizações nacionalistas, que estavam quase ausentes 
nos estágios iniciais desse processo de resistência autônoma anticapitalista, 
estão ficando cada vez mais interessadas nas nossas ações. O último 
exemplo são os planos dos nacionalistas catalãos para organizar um 
ŜƴŎƻƴǘǊƻ ŘŜ ΨƴŀœƿŜǎ ǎŜƳ 9ǎǘŀŘƻΩ ŜƳ .ŀǊŎŜƭƻƴŀΣ ǇŀǊŀ ǇǊƻǘŜǎǘŀǊ ŎƻƴǘǊŀ ŀ 
Conferência de Desenvolvimento do Banco Mundial na cidade, em junho de 
2001. A principal razão para seu súbito interesse pelas instituições globais 
(quando o seu tradicional campo de ação era a resistência contra os Estados 
onde estão localizados) é a simpatia pública gozada pelo chamado 
ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŀƴǘƛƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ Ŝ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛŀƭ ǉǳŜ ŜƭŜǎ ǾşŜƳ ǇŀǊŀ ŎƻƴǉǳƛǎǘŀǊ 
espaço político projetando o nacionalismo como uma solução à 
ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩΦ !ǉǳŜƭŜǎ ŘŜ ƴƽǎ ǉǳŜ ƴńƻ ƎƻǎǘŀǊƛŀƳ ŘŜ ǾŜǊ ƴƻǎǎƻ ŜǎŦƻǊœƻ ǎŜ 
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tornar munição política para o nacionalismo deveriam fazer algo a respeito 
bem depressa, porque de outra forma pode ser tarde demais quando 
reagirmos.  
 
Um infeliz ponto de convergência entre reformistas reacionários e 
ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǎǘŀǎ Ŝ ƴŀŎƛƻƴŀƭƛǎǘŀǎ Ş ǎǳŀ ƻōǎŜǎǎńƻ ŎƻƳǳƳ ǇŜƭƻǎ ΨŘƛǊŜƛǘƻǎ Řƻǎ 
ŎƛŘŀŘńƻǎΩΦ !ƭƎǳƴǎ Řƻǎ ƎǊupos progressistas que utilizam esse conceito 
insistem que a cidadania não deveria depender da nacionalidade, e que 
esses direitos deveriam ser estendidos a qualquer um que vivesse no país 
em questão. Mas a mensagem dominante das suas campanhas (que cobrem 
um largo espectro, das rendas mínimas cidadãs a medidas para proteger a 
produção nacional da competição das multinacionais) é de que a estrutura 
legítima de formulação de políticas é o Estado-Nação. Isso implica que os 
direitos (e deveres) deveriam continuar a ser definidos pelo governo 
nacional do país que por acaso se habita, um critério parcial e injusto (como 
cinco séculos de colonização demonstram) que levaria a extremas 
desigualdades. Já que a única forma de melhorar a sorte dos cidadãos 
europeus cujŀ ǎƛǘǳŀœńƻ ǇƛƻǊŀ ŘŜǾƛŘƻ Ł ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩΣ ƳŀƴǘŜƴŘƻ ŀ Ƴłǉǳƛƴŀ 
da acumulação capitalista viva e cheia de energia, seria isolando 
completamente os países europeus da dinâmica de competição do mercado 
internacional e ao mesmo tempo levando a exploração das regiões e 
continentes desprivilegiados a um tal extremo que as margens de lucro 
globais concentradas nos países europeus não seriam afetadas pelas 
políticas de redistribuição. Isso não é possível a menos que fosse imposto 
pela força sobre outras regiões, e certamente não é desejável, embora 
partidos fascistas em toda a Europa seguramente ficariam satisfeitos em 
fazê-lo do mesmo modo que o governo dos EUA está fazendo, com a 
colaboração de vários países aliados da Europa Ocidental, em países como 
Iraque e Colômbia. Pedir o restabelecimento dos privilégios nacionais em 
seus países ou regiões dentro de uma estrutura econômica global 
levemente reformada é a mensagem subliminar enviada por todos aqueles 

ǉǳŜ ƎǊƛǘŀƳ ŎƻƴǘǊŀ ŀ ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ Ƴŀǎ ǎŜ ƳŀƴǘşƳ ŜƳ ǎƛƭşƴŎƛƻ ŜƳ relação ao 
capitalismo.  
 
Um passo que contribuiria muito para clarificar nossos pontos de vista seria 
expressar ativamente e vigorosamente que não somos contra a 
globalização, da forma como a mídia repete o tempo todo, mas sim contra o 
capitalismo. Podemos comemorar a globalização, como Antonio Negri e 
Michael Hardt fazem em seu livro Império(12) , onde eles usam essa palavra 
ǇŀǊŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ Ψƻ ǊŜƎƛƳŜ ŘŜ ǊŜƭŀœƿŜǎ ƎƭƻōŀƛǎΩ ǉǳŜ Ƴǳƛǘƻǎ ƻǳǘǊƻǎ ŎƘŀƳŀƳ 
ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩΥ  
 
άLƴǎƛǎǘƛƳƻǎ ƴŀ ŀŦƛǊƳŀœńƻ ŘŜ ǉǳŜ ŀ ŎƻƴǎǘǊução do Império é um passo 
adiante de modo a afastar qualquer nostalgia por estruturas de poder que o 
precederam e a recusar qualquer estratégia política que envolva um retorno 
ao antigo modelo, como por exemplo tentar ressuscitar o Estado-Nação 
para se proteger do capital global. Alegamos que o Império é melhor, do 
mesmo modo que Marx insiste que o capitalismo é melhor do que as 
formações sociais e modos de produção anteriores a ele. O ponto de vista 
de Marx está baseado em um saudável e lúcido desgosto pelas hierarquias 
rígidas e paroquiais que precederam a sociedade capitalista, assim como no 
reconhecimento de que o potencial de libertação é ampliado no novo 
contexto. Do mesmo modo, hoje podemos ver que o Império afasta os 
regimes cruéis do poder moderno e também amplia o potencial de 
ƭƛōŜǊǘŀœńƻέΦ  
 
Negri e Hardt fazem uma boa observação sobre o espaço de libertação que 
é ampliado pela globalização. Mas o que eles não levam em conta, seguindo 
uma longa tradição de pensadores marxistas, é o fato de que nem todas as 
sociedades pré-capitalistas e modos de produção eram paroquiais e 
hierárquicos como o feudalismo europeu, uma questão que será abordada 
mais profundamente na próxima seção.  
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Outro anacrônico legado do marxismo mais tradicional é a permanente 
obsessão de muitas organizações e ativistas anticapitalistas (incluindo boa 
quantidade que faz parte do movimento autonomista) em conceber a classe 
operária como o principal ator da transformação social a nível nacional (e 
por último global). Embora a importância dos trabalhadores não seja 
questionada, as esperanças entusiásticas e fervorosas de uma revolução 
proletária, proclamada a toda hora por muitas organizações marxistas 
tradicionais, são totalmente sem sentido. Essas organizações e seus 
ideólogos parecem não ter percebido as implicações da reestruturação 
econômica global que tem ocorrido desde os anos 70. Não deveremos ver 
os trabalhadores tomando o poder em nenhum lugar durante muito tempo, 
se é que um dia veremos, devido a uma complexa combinação de fatores.  
 
A maciça introdução de tecnologias que dispensam trabalho na maioria dos 
setores da economia, as profundas mudanças na organização da produção 
efetuadas pelo pós-ŦƻǊŘƛǎƳƻ όŀǘǊŀǾŞǎ Řŀǎ ǉǳŀƛǎ ƎǊŀƴŘŜǎ Ŝ ΨǎƽƭƛŘŀǎΩ 
companhias passaram responsabilidades Ŝ ǊƛǎŎƻǎ ŀ ǇŜǉǳŜƴŀǎ Ŝ ΨŦǊŀŎŀǎΩ 
companhias subcontratadas), a divisão de trabalho internacional (que 
concentra a produção de trabalho intensivo em regiões com boas condições 
de exploração dos trabalhadores), e o deslocamento de milhões de pessoas 
a cada ano devido à destruição de seus meios de vida (por guerras, 
tecnologias agrícolas modernas, megaprojetos, catástrofes ambientais etc.) 
que têm que procurar novos meios de sobrevivência dentro ou fora de seus 
países, são algumas das razões que têm feito a maioria dos trabalhadores se 
sentir bastante feliz sendo explorada, desde que mantenham seus 
empregos. A máquina de produção global nunca funcionou melhor para os 
donos do capital, que são agora recebidos com tapetes vermelhos mesmo 
em países supostamente revolucionários como Cuba e China. Enquanto isso, 
os sindicatos de todos os tipos e as ideologias estão perdendo sua força e 
credibilidade.  

 
O único desafio sério a esse processo de acumulação vem de pessoas no Sul 
que em grande medida dependem da natureza para sua sobrevivência, e 
que estão resistindo ao seu deslocamento (como o exército indígena 
Zapatista faz em Chiapas, defendendo o direito das comunidades indígenas 
controlarem seus recursos e preservar sua cultura), forçado pelo assim 
ŎƘŀƳŀŘƻ ΨŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻΩΣ ƻǳ ǊŜƛǾƛƴŘƛŎŀƴŘƻ ŘŜ Ǿƻƭǘŀ ǳƳ ŜǎǇŀœƻ ǇŀǊŀ 
sobrevivência (como o movimento dos trabalhadores sem terra estão 
fazendo em toda a América Latina, e principalmente no Brasil, com suas 
ocupações de terra). Esses processos de resistência em crescimento estão se 
tornando um problema real para a expansão futura e acelerada do 
capitalismo, uma vez que bloqueiam o acesso a recursos naturais. Mas não 
se tratam das revoluções proletárias que a maior parte dos marxistas tem 
anunciado por mais de um século e meio. São processos de resistência de 
pessoas que estão tentando evitar sua proletarização, manter um nível 
mínimo de auto-suficiência e ficar longe das misérias da dependência. Ao 
invés de visar a tomada do poder a nível nacional, elas estão defendendo ou 
reconstruindo espaços de poder autônomo a nível local. Portanto, mesmo 
em países onde a maior parte da população (não apenas os excluídos, mas 
também aqueles com trabalho) vive em horríveis condições, uma revolução 
proletária está totalmente fora de vista.  
 
Mas mesmo se os trabalhadores estivessem em posição de derrubar o 
governo e tomar o poder em algum lugar do mundo, e mesmo assumindo 
(contra todas as evidências históricas disponíveis) que isso não conduziria à 
criação de um regime autoritário e despótico, essa não é a melhor época 
para romantizar revoluções nacionais. Os Estados Unidos e seus aliados da 
Europa Ocidental (principalmente o Reino Unido) estão mais do que prontos 
para utilizar sua máquina de poder militar contra qualquer governo que eles 
achem ser uma séria ameaça aos seus interesses, como já demonstraram 
por inúmeras e suficientes vezes, e isso é extremamente improvável que 
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mude em um futuro próximo. Portanto, revoluções nacionais nesses tempos 
estão predestinadas à mesma lenta derrota ocorrida na Nicarágua, com 
todo o sofrimento humano e desmoralização que isso implica.  
 
Localismo, tecnologia e progresso  
 
O papel repressivo que os Estados-Nação desempenham na Europa desde 
de sua formação (13) , juntamente com os problemas inerentes às 
estruturas nacionais com vistas à transformação social (seja qual for sua 
ideologia), têm levado muita gente a reagir através da mistificação do 
ŃƳōƛǘƻ ƭƻŎŀƭΦ aǳƛǘƻǎ ŎǊƝǘƛŎƻǎ Řŀ ΨƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ ŘŜŦŜƴŘŜƳ ǉǳŜ ǊŜƭŀœƿŜǎ 
sustentáveis e igualitárias somente são possíveis através da interação a nível 
local, e consequentemente restringem a maior parte do seu trabalho 
político a esse nível, mantendo ligações nacionais e internacionais apenas 
circunstancialmente.  
 
De mesmo modo, considerações sobre o uso destrutivo da maioria das 
tecnologias têm provocado uma forte aversão à tecnologia entre muitas 
pessoas (principalmente aqueles com consciência ambiental), que reagem a 
isso idealizando o trabalho manual e odiando máquinas. Porém, o 
primitivismo é bastante alienante à maioria das pessoas neste mundo, que 
sentem o desejo totalmente legítimo de viver em condições confortáveis e 
possuir o máximo de tempo livre de modo a poderem determinar como 
gastá-lo. Não resta dúvida que algumas tecnologias, como a biotecnologia e 
a indústria nuclear, são destrutivas independente do uso que possamos dar 
a elas, e que algumas tecnologias aumentam a dependência e portanto 
restringem a liberdade, embora isso seja normalmente conseqüência da 
forma que são disponibilizadas e usadas, e não da tecnologia em si mesma. 
Mas existe também uma grande quantidade de tecnologias que podem 
ajudar a se atingir maiores graus de liberdade, e que possuem 
conseqüências ambientais desprezíveis (como geradores de pequena escala 

que utilizam energia eólica feitos de material reciclado) e meios para reduzir 
a dependência provocada pelo uso de certas tecnologias (como as redes 
anticomerciais que trabalham coletivamente para produzir programas de 
computador sem copyright). Mesmo algumas tecnologias que produzem um 
certo grau de dependência podem ter um efeito global positivo, como por 
exemplo muitos métodos contraceptivos. Computadores têm sido, por 
exemplo, indispensáveis para a criação de redes globais de ação autônoma e 
descentralizada. Sem eles, teríamos possibilidades muito mais limitadas 
para associar nossa resistência globalmente.  
 
Como era de se esperar, o localismo é freqüentemente ligado ao 
primitivismo, e nesses casos, os grupos em questão muitas vezes possuem 
identidades coletivas bastante fechadas: muitos deles se distanciam 
contundentemente do resto da sociedade. A escolha é deles, e na maioria 
dos casos não há problema, desde que não tragam nenhuma implicação 
negativa para outras pessoas. Mas tais posturas possuem um potencial 
bastante perigoso quando sua base ideológica é unicamente a suposta 
ŘŜǎǘǊǳƛœńƻ Řƻ ǇƭŀƴŜǘŀ ǇŜƭŀ ΨƘǳƳŀƴƛŘŀŘŜΩΣ ŘŜǎŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ ǉǳŜ ƻǎ 
problemas ambientais estão enraizados em um sistema de produção 
mantido por relações de poder opressivas. A difusão desse modo de pensar 
oferece um grande potencial para pregadores fascistas, como foi 
acuradamente identificado pelos ecologistas sociais Janet Biehl e Peter 
Staudenmaier:  
 
ά5ǳǊŀƴǘŜ ƻ ¢ŜǊŎŜƛǊƻ wŜƛŎƘΦΦΦ Ψ9ŎƻƭƻƎƛǎǘŀǎΩ ƴŀȊƛǎǘŀǎ ŀǘŞ ƳŜǎƳƻ ǘƻǊƴŀǊŀƳ ŀ 
agricultura orgânica, o vegetarianismo, a veneração da natureza e temas 
relacionados, em elementos fundamentais não somente da sua ideologia, 
mas também da sua política governamental. Além disso, a ideologia 
ΨŜŎƻƭƽƎƛŎŀΩ ƴŀȊƛǎǘŀ ŜǊŀ ǳǎŀŘŀ ǇŀǊŀ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǊ ŀ ŘŜǎǘǊǳƛœńƻ Řƻǎ ƧǳŘŜǳǎ 
europeus. Também alguns dos temas que os ideólogos nazistas articulavam, 
trazem uma semelhança forte e perturbadora com temas familiares às 



49 

 

pessoas ecologicamente preocupadas de hoje em dia... Atualizando sua 
ideologia e falando na nova linguagem ecológica, esses movimentos estão 
novamente invocando temas ecológicos para servir à reação social... 
ŜƴŦŀǘƛȊŀƳ ŀ ǎǳǇǊŜƳŀŎƛŀ Řŀ Ψ¢ŜǊǊŀΩ ǎƻōǊŜ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎΣ ŜǾƻŎŀƳ ƻǎ 
ΨǎŜƴǘƛƳŜƴǘƻǎΩ Ŝ ŀ ƛƴǘǳƛœńƻ Łǎ Ŏǳǎǘŀǎ Řŀ ǊŀȊńƻΣ Ŝ ǎǳǎǘŜƴǘŀƳ ǳƳ ƎǊƻǎǎŜƛǊƻ 
sóciobiologismo e até mesmo um biologismo malthusiano... Como 
ecologistas sociais, nós... sustentamos a importância da razão, da ciência e 
da tecnologia na criação de um movimento ecológico progressista e de uma 
ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŜŎƻƭƽƎƛŎŀέόмпύ Φ  
 
bńƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƳ ǇǊƻōƭŜƳŀ Řƻ ǇŀǎǎŀŘƻΦ h ƎǊǳǇƻ ŀƴǘƛŦŀǎŎƛǎǘŀ ƘƻƭŀƴŘşǎ ά5Ŝ 
FŀōŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ƛƭƭŜƎŀŀƭέ ŜǎŎǊŜǾŜǳ ǳƳŀ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ŀǊǘƛƎƻǎ ǉǳŀƴŘƻ ŘŜŎƛŘƛǊŀƳ ǇŀǊŀǊ 
todas as suas atividades antiglobalização, que mostram como os 
ƳƻǾƛƳŜƴǘƻǎ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛǎǘŀǎ Ŝ ƻ ŎƘŀƳŀŘƻ ΨƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŀƴǘƛƎƭƻōŀƭƛȊŀœńƻΩ ǘşƳ 
ǎŜ ǘƻǊƴŀŘƻ ƻ ΨǘŜǊǊŜƴƻ ŘŜ ŀǘǳŀœńƻΩ ŦŀǾƻǊƛǘƻ Řƻǎ fascistas europeus. Segundo 
ŜƭŜǎΣ άǳƳŀ Řŀǎ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŀǎ Řŀ bƻǾŀ 5ƛǊŜƛǘŀ Ş ǇǊƻŎǳǊŀǊ ǘŜƴŘşƴŎƛŀǎ 
nacionalistas e conservadoras nas ideologias supostamente de esquerda e 
ŀŘƻǘŀǊ Ŝǎǎŀǎ ƛŘŞƛŀǎ ǇŀǊŀ ƻ ǎŜǳ ǇǊƽǇǊƛƻ ŎǊŜǎŎƛƳŜƴǘƻέόмрύ Φ ¦Ƴ Řƻǎ ŜȄŜƳǇƭƻǎ 
mais chocantes que eles expuseram foram as ligações de Edward Goldsmith, 
editor da The Ecologist, a mais importante revista ambientalista do Reino 
Unido, com a Nova Direita(16) :  
 
άDƻƭŘǎƳƛǘƘ ŦŀȊ ǳƳ ŀǇŜƭƻ ǇƻǊ ǳƳŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ǾŜǊŘŜ ǉǳŜ ǊŜǎǘŀōŜƭŜœŀ ǳƳŀ 
άƻǊŘŜƳ ǎƻŎƛŀƭ ƴŀǘǳǊŀƭέ Ŝ άŀǎ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƛǎ ǊŜƭŀœƿŜǎ ŜƴǘǊŜ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎέΦ άhǎ 
verdadeiros problemas são causados pelo rompimento de sistemas naturais 
ŎƻƳƻ ŀ ŦŀƳƝƭƛŀΣ ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ Ŝ ƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŜŎƻƭƽƎƛŎƻέΣ ŜƭŜ ŜǎŎǊŜǾŜǳ 
recentemente na The Ecologist. Somente quando as relações humanas 
foreƳ ƴƻǾŀƳŜƴǘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘŀǎ ǇŜƭŀǎ άƭŜƛǎ ŘŜ Dŀƛŀέ ǳƳŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŜǎǘłǾŜƭ 
será possível segundo ele. Goldsmith descreve alguns conflitos políticos 
ŎƻƳƻ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ άƴŀǘǳǊŀƛǎέ ƻǳ άŞǘƴƛŎƻǎέΦ 9ƭŜ ŀŎǊŜŘƛǘŀ ǉǳŜ άƎǊǳǇƻǎ ŞǘƴƛŎƻǎ 
ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎέ ƴńƻ ǇƻŘŜƳ ǾƛǾŜǊ Ƨǳƴǘƻǎ ŜƳ ǳƳ Ǉŀís... Goldsmith vê os católicos 

Ŝ ǇǊƻǘŜǎǘŀƴǘŜǎ Řŀ LǊƭŀƴŘŀ Řƻ bƻǊǘŜ άŎƻƳƻ Řƻƛǎ ƎǊǳǇƻǎ ŞǘƴƛŎƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎέΣ 
que deveriam ser separados. Ele também é um fã de Ataturk(17) , que de 
ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ DƻƭŘǎƳƛǘƘΣ άǎŜǇŀǊƻǳ ƎǊŜƎƻǎ Ŝ ǘǳǊŎƻǎ ŎƻƳ ŀōǎƻƭǳǘƻ ǎǳŎŜǎǎƻΣ 
embora tenha havido uma terrível gritaria na época e tenha sem dúvida 
causado uma inconveniência considerável a pessoas que eram forçadas a 
migrar. Mas não deveríamos desejar aceitar medidas incômodas de modo a 
ŜǎǘŀōŜƭŜŎŜǊ ǳƳŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŜǎǘłǾŜƭΚέΦΦΦ /ƻƳǇŀǊŀƴŘƻ ǎƻŎƛŜdades humanas 
ŎƻƳ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ ōƛƻƭƽƎƛŎƻǎΣ 9ŘǿŀǊŘ DƻƭŘǎƳƛǘƘ ŀǘŞ ƳŜǎƳƻ ŀǊƎǳƳŜƴǘƻǳΥ άh 
que hoje é considerado preconceito contra pessoas de grupos étnicos 
diferentes é uma característica normal e necessária do comportamento 
cultural humano, e é ausente somente entre membros de um sistema 
ŎǳƭǘǳǊŀƭ Ƨł ŜƳ ŜǎǘŀŘƻ ŀǾŀƴœŀŘƻ ŘŜ ŘŜǎƛƴǘŜƎǊŀœńƻέΦ aǳƛǘŀ ƎŜƴǘŜ ƴŀ bƻǾŀ 
Direita vê Edward Goldsmith como um dos seus mais importantes 
ideólogos... Ele é o presidente da Ecoropa(18) e membro do quadro de 
diretores do Fórum InternaŎƛƻƴŀƭ ǎƻōǊŜ DƭƻōŀƭƛȊŀœńƻ όLCDύέόмфύ Φ  
 
Trata-se, no entanto, de um assunto complexo, uma vez que existe 
certamente uma sobreposição entre a mensagem de grupos fascistas e as 
idéias que a maior parte dos progressistas da Europa Ocidental defendem 
quando falam dos povos indígenas. Fabel reproduziu as reflexões sobre essa 
sobreposição de Veldman, um dos mais importantes ideólogos da Nova 
Direita na Holanda:  
 
άbńƻ ŦŀȊ ǎŜƴǘƛŘƻ ǉǳŜ ŀ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘŜ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŜȄǇƭƝŎƛǘŀ ŘŜ ƳƛƴƻǊƛŀǎ ǉǳŀǎŜ 
extintas e destruídas, e mini-ǇƻǾƻǎ ΨŦƻǊŀ ŘŜ ǊƛǎŎƻΩΣ ƻōǘŜƴƘŀƳ ǘŀƴǘƻ ŀǇƻƛƻΣ 
enquanto o mesmo conjunto de valores é imediatamente posto sob suspeita 
ǉǳŀƴŘƻ ǎǳǎǘŜƴǘŀ ƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭƛǎƳƻ ǾƛƎƻǊƻǎƻ ŘŜ ǳƳ ǇƻǾƻ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƳŀƛƻǊέΣ 
Veldman diz, desconsiderando simplesmente todos os livros de história 
ŎƘŜƛƻǎ ŘŜ άƳƛƴƻǊƛŀǎέ ǎŜƴŘƻ ƳƻǊǘŀǎ ǇƻǊ άǇƻǾƻǎ ǊŜƭŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƳŀƛƻǊŜǎέ ǉǳŜ 
ǇǊƻǇŀƎŀǾŀƳ ŜǎǎŜ ǘŀƭ άƴŀŎƛƻƴŀƭƛǎƳƻ ǾƛƎƻǊƻǎƻέΦΦΦ ά±ŜƴŘƻ ǘŀƴǘŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ōŜƳ 
intencionadas valorizarem a cultura e visão de mundo dos povos indígenas, 
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é surpreendente que os europeus que também possuem aversão ao 
progresso e também tentam recuperar suas raízes culturais e identidade, 
sejam confrontados com tamanha desconfiança e resistência por pessoas 
ǉǳŜ ŘƛȊŜƳ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀǊ ƻǎ ƳŜǎƳƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎέόнлύ Φ  
 
É claro, a solidariedade da maioria dos europeus de esquerda que apóiam as 
lutas dos povos indígenas e outros setores rurais que lutam pelo 
autogoverno (afro-americanos que vivem em comunidades rurais livres, 
certas comunidades de agricultores etc.) não tem nada a ver com a 
etnicidade ou com essencialismo cultural. Pelo contrário, é motivado pelo 
caráter anti-capitalista e autonomista dessas lutas, pela percepção de que 
muitas dessas sociedades rurais carregam muitos valores ambientais e 
sociais positivos, e pela violenta opressão que elas têm sofrido há séculos 
(principalmente sob domínio colonial europeu). Consequentemente, há uma 
clara análise entre os defensores da autonomia indígena, dos camponeses e 
dos afro-americanos que os imuniza contra as tentativas de cooptação da 
Nova Direita. Mas Veldman levanta uma questão extremamente importante 
e que realmente precisa ser discutida pelo movimento ambientalista radical: 
a concepção de progresso.  
 
Uma grande parte dos grupos ambientalistas radicais da Europa Ocidental 
(principalmente aqueles cƻƳ ƛŘŞƛŀǎ ǇǊƽȄƛƳŀǎ Ł ŎƘŀƳŀŘŀ ΨŜŎƻƭƻƎƛŀ 
ǇǊƻŦǳƴŘŀΩύ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƳ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ǳƳ ǾŀƎƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ 
ΨŀƴǘƛŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻΩΦ ! ǊŜƧŜƛœńƻ Řƻ ŎƻƴŎŜƛǘƻ ŘŜ ΨŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳŜƴǘƻΩ Ş 
totalmente justificado se se observa a história de abuso, destruição, 
destituição e exploração que tem sido gerada em nome desse conceito 
cosmético, inventado pela administração dos EUA no período pós-guerra 
para vestir a exploração neocolonial do Sul com uma retórica humanitária e 
compassiva. Mas essa crítica não deveria terminar em uma idealização do 
passado e numa visão romântica das sociedades estáticas (que de qualquer 
forma nunca existirão). Novamente, nas palavras do Fabel:  

 
άhǎ ŀǘƛǾƛǎǘŀǎ ŘŜ ŜǎǉǳŜǊŘŀ ŘŜǾŜǊƛŀƳ ŀƻ ƛƴǾŞǎ ƭǳǘŀǊ ǇƻǊ ǳƳŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ǉǳŜ 
possa mudar, e na qual todos os recém-chegados possam igualmente 
participar. A esquerda deveria lutar para desenvolver culturas de luta 
internacionalistas e autônomas... Os ativistas de esquerda não deveriam 
protestar contra uma globalização da solidariedade ou um intercâmbio 
global de culturas e idéias. E contra o progresso menos ainda. A verdadeira 
luta é sobre a direção na qual iremos progredir, e mais importante: quem irá 
ŘŜŎƛŘƛǊ ǎƻōǊŜ ƛǎǎƻέόннύ Φ  
 
As novas redes de grupos de ação autônomos podem desempenhar um 
papel importante na promoção desse importante debate dentro do 
movimento ambientalista radical. Esse é um bom exemplo da importância 
dessas redes e conexões para facilitar o intercâmbio de idéias (incluindo a 
provocação mútua quando necessário, mas de forma cordial, como se 
espera) entre grupos que estavam anteriormente bastante afastados uns 
dos outros. Tais intercâmbios pode ser tremendamente úteis para fazer 
avançar nossas análises e compreensões individuais e coletivas do mundo, 
da transformação social e do nosso papel nela.  
 
Desafios pela frente  
 
Além desses e outros debates, muitos outros desafios terão que ser 
superados antes que os processos de criação de espaços livres, autônomos e 
auto-sustentados na Europa Ocidental possa se tornar revolucionário.  
 
Primeiramente, precisamos trabalhar duro com nossas práticas de 
comunicação, de modo a alcançar entendimentos coletivos, em diferentes 
níveis, sobre o que queremos e como queremos chegar lá. Não se trata de 
um pequeno desafio, como os últimos três anos amplamente 
demonstraram. Deveríamos também experimentar e aperfeiçoar maneiras 
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de eliminar todas as formas e sistemas de opressão, dominação e 
discriminação dentro dos nossos círculos (ao mesmo tempo mantendo o 
direito à diferença e tomando precauções contra a formação de identidades 
coletivas dominadoras) e lidar com o conflito e a dissensão 
construtivamente (de modo que enriqueçam o que fazemos, ao invés de nos 
dividir), já que somos deficientes em ambas questões. Além disso, será 
necessário um compartilhamento muito maior das capacidades e 
conhecimentos ao longo do processo, tanto no plano da análise (através de 
seminários, intercâmbio com pessoas de outras partes do mundo etc.), 
quanto no intercâmbio de instrumentos para auto-suficiência organizacional 
e econômica (tecnologias de comunicação, energia renovável, agricultura 
ecológica, línguas etc.), evitando o estabelecimento de lideranças e 
hierarquias conseqüentes de uma especialização. Por fim, deveríamos 
continuar os magníficos esforços de desenvolvimento de formas mais 
eficientes e criativas de transmissão da nossa mensagem para o resto da 
sociedade sem depender da grande mídia.  
 
Outro desafio será a repressão estatal, que poderá se tornar um verdadeiro 
pesadelo se esse processo se enraizar e se fortalecer, principalmente se 
esses espaços bloquearem o acesso a recursos exploráveis (e ainda mais se 
houverem conflitos por causa de recursos básicos, como a água). Esse é 
mais um motivo para permanecer o máximo possível em contato com o 
resto da sociedade, uma vez que um Estado deslegitimizado terá dificuldade 
de reprimir espaços que são vistos com bons olhos pela maioria da 
população.  
 
Ligado a isso, existe um par de questões espinhosas que não poderemos 
evitar, já que elas têm sido o objeto de discussões bastante longas e difíceis 
em espaços autônomos, mas ainda não foram resolvidas: formas de ação 
violentas (incluindo aquelas que não colocam qualquer ameaça à vida ou à 
saúde) e o autodestrutivo uso de drogas. Ambas têm sido usadas 

amplamente pelo Estado para reprimir com sucesso e destruir movimentos 
sociais. As redes de ação autônomas de hoje são pequenas e frágeis 
comparadas a movimentos que já foram esmagados por medidas 
ƛƴŎƻƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƛǎ όƳŀǎ ƛƴŦŜƭƛȊƳŜƴǘŜ Ƴǳƛǘƻ ǇƻǇǳƭŀǊŜǎύ ŎƻƴǘǊŀ ΨǇŜǎǎƻŀǎ 
ǾƛƻƭŜƴǘŀǎΩΣ ƻǳ ǇƻǊ [{5 Ŝ ƻǳǘǊŀǎ ŘǊƻƎŀǎ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛŘŀs pelo aparato estatal de 
modo a destruir vidas humanas e criminalizar os dissidentes. É importante 
discutir essas experiências históricas coletivamente, principalmente no 
contexto do aumento da (bastante positiva) interdependência efetuada 
pelas redes de grupos de ação autônomos. Uma vez que, como o ex-ativista 
Řƻǎ ŘƛǊŜƛǘƻǎ Řƻǎ ŀƴƛƳŀƛǎ ŎƻƭƻŎƻǳΥ ά/ƻƴǎǘǊǳƛǊ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎΣ ŜƭƛƳƛƴŀǊ ƻǎ 
fossos e cicatrizar as feridas entre nós, lidar com a nossa própria alienação e 
condicionamento é uma tarefa muito difícil e nem um pouco romântica, e 
que não cria heróis e mártires... Arremessar uma pedra em uma vidraça ou 
construir um dispositivo incendiário é ridiculamente fácil em 
ŎƻƳǇŀǊŀœńƻέόннύ Φ  
 
O bom de todos esses desafios é que, como mencionado acima, só depende 
de nós superá-los. Um grupo de pessoas já está discutindo a idéia de lançar 
um espaço constituído globalmente em forma de rede para a 
experimentação e compartilhamento de conhecimentos/capacidades, de 
modo a promover esses tipos de processos revolucionários. Se você quer 
participar desse processo de discussão, ou tem alguma observação ou 
críticas para compartilhar, por favor escreva 
para autonomousrevolutions@gmx.net.  
 
NOTAS:  
 
(1) Este texto é o último capítulo do livro Restructuring and Resistance in 
Western Europe, Diverse Voices of Struggle (Resresrev, 2001).  
 
(2) Este texto não está assinado porque ele é resultado de longas discussões 

mailto:autonomousrevolutions@gmx.net
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entre uma diversidade de pessoas. Embora muitas questões discutidas neste 
texto sejam certamente relevantes para outros continentes também, a 
ênfase se focou na Europa Ocidental já que é a região do mundo que as 
pessoas que participaram das discussões conhecem relativamente bem. 
ΨbƽǎΩΣ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜǎǘŜ ǘŜȄǘƻΣ ǇƻǊǘŀƴǘƻ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ ŀǎ pessoas ativamente 
engajadas na resistência autônoma anticapitalista na Europa Ocidental.  
 
(3) Trata-se do livro Restructuring and Resistance in Western Europe, 
Diverse Voices of Struggle (NT).  
 
(4) Isso significa que os países do Sul têm que fornecer crescentes 
quantidades do que produzem (matéria-prima, principalmente) em troca do 
que adquirem dos países do Norte (principalmente produtos industriais e 
serviços). Essa deterioração das relações comerciais não está acontecendo 
espontaneamente: ela foi violentamente iniciada pelos poderes coloniais e 
mantida no período pós-guerra pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional, principalmente desde a década de 80, devido ao imenso 
poder que a crise da dívida deu a essas instituições.  
 
(5) Muitas regiõŜǎ Ψƴńƻ-ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾŀǎΩ ƴŀ 9ǳǊƻǇŀ hŎƛŘŜƴǘŀƭ Ƨł ŀŎŜƛǘŀƳ ƻǎ 
incômodos ambientais que as regiões mais ricas não querem e que podem 
ser transferidos, como por exemplo o lixo tóxico (que já provocou um 
desastre ambiental no sul da Espanha), o estrume de porco (produtores de 
carne do norte da Europa pagam agricultores no sul da Europa para 
cuidarem de seus porcos, devido às conseqüências da produção excessiva 
de porcos, de modo a manter o lucro mas deixar os outros lidarem com a 
merda), os incineradores de lixo etcΦ 9ǎǎŀǎ ΨŜȄǇƻǊǘŀœƿŜǎΩ ǎŜ ƧǳƴǘŀƳ ŀƻǎ 
generalizados e cada vez piores problemas ecológicos, da mudança climática 
(que se manifestará principalmente através de uma maior instabilidade e 
desastres, os quais os governos terão cada vez menos meios para aliviar) aos 
ainda desconhecidos efeitos a longo prazo da engenharia genética, além de 

muitos outros.  
 
(6) As agências de avaliação de crédito calculam e avaliam os riscos 
associados aos títulos da dívida pública emitidos pelos governos de todo o 
mundo. Os governos emitem títulos da dívida pública como fonte de renda: 
é como se o governo pegasse um empréstimo (com juros) de mãos privadas, 
se comprometendo a pagar de volta após um certo período. Para muitos 
países do Sul é vital vender a dívida pública em mercados financeiros 
internacionais (onde ela é negociada como uma das várias mercadorias 
internacionais) para manter sua balança macroeconômica, principalmente 
como uma fonte de moeda forte. Os juros que eles têm que pagar 
dependem da avaliação dos riscos feita por essas agências: quanto maiores 
os riscos, maiores são os juros que eles têm que oferecer. Quatro agências 
de avaliação de crédito (é claro, todas são privadas, três sediadas em Nova 
York e uma em Londres) fazem um ranking de países para os olhos dos 
mercados financeiros, baseando suas decisões principalmente na avaliação 
da política desses países. Elas podem, portanto, fazer os países se 
ajoelharem diante delas e forçá-los, indiretamente, a tomarem importantes 
decisões políticas, como foi o caso quando elas rebaixaram a avaliação do 
Equador. A crise provocada por essa decisão desempenhou um papel crucial 
na dolarização da economia do Equador. Fato que foi severamente 
contestado pelos movimentos sociais do país, que chegaram ao ponto de 
ocupar o parlamento e destituir o presidente em janeiro de 2000 para 
impedir a dolarização. Porém, a dolarização foi feita pelo governo seguinte. 
Mas isso é uma outra história...  
 
(7) Citado do manifesto da AGP na forma que foi aprovado na primeira 
conferência da AGP. Essa também é a atual versão do manifesto no 
momento em que este texto foi escrito, mas ele pode ser mudado em 
futuras conferências da AGP. O texto completo do primeiro manifesto da 
AGP de junho de 1998 está disponível em  http://www.agp.org.  

http://www.agp.org/
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(8) Mais conhecido como Nova Zelândia (NT).  
 
(9) Martin, Biddy (1988) Feminism, Criticism and Foucault, in I. Diamond and 
L. Quinby (eds.) (1998) Feminism and Foucault: Reflections on Resistance, 
Boston: Northeastern University Press.  
 
(10) Retirado do segundo princípio da AGP, introduzido na segunda 
conferência da AGP. Veja o boletim da AGP número quatro em 
www.agp.org.  
 
(11) Do anônimo e sem data, Animal liberation - devastate to liberate? or 
devastatingly liberal?.  
 
(12) Negri, A. & Hardt, Michael (2001) Império, Record: Rio de Janeiro.  
 
(13) Os Estados-Nação ainda possuem uma boa reputação em outras partes 
do mundo uma vez que eles efetivamente libertaram as pessoas do jugo 
colonial. Porém, em grande parte da Europa Ocidental eles nunca 
preencheram essa função.  
 
(14) Biehl, Janet & Staudenmaier, Peter (1995) Ecofascism: Lessons from the 
German Experience, Edinburgh: AK Press.  
 
(15) Krebbers, Eric & Schoenmaker, Merijn (1999) De Fabel van de illegaal 
quits Dutch anti-MAI campaign, Leiden: De Fabel van de illegaal.  
 
(16) Por essa razão, exatamente as melhores pessoas da equipe editorial da 
The Ecologist deixaram a revista e formaram seu próprio coletivo de 
pesquisa e editorial, chamado The Cornerhouse.  
 

(17) Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), fundador da República da Turquia. 
Se tornou o líder carismático da luta de libertação nacional turca em 1919. 
Foi presidente da Turquia durante quinze anos (NT).  
 
(18) Ecoropa, ou Grupo Europeu para Ação Ecológica, é uma ONG (NT).  
 
(19) Ibid.  
 
(20) Krebbers, Eric (1998) Together with the New Right against 
globalisation? Leiden: De Fabel van de illegaal.  
 
(21) Ibid  
 
όннύ 5ƻ ŀƴƾƴƛƳƻ Ŝ ǎŜƳ ŘŀǘŀΣ άŀƴƛƳŀƭ ƭƛōŜǊŀǘƛƻƴ - devastate to liberate? or 
ŘŜǾŀǎǘŀǘƛƴƎƭȅ ƭƛōŜǊŀƭΚέΦ  
  
Fonte: CMI - Centro de Mídia Independente (www.midiaindependente.org).  
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Introdução 

 

A possibilidade do mundo virtual miniaturizar o sentir, é talvez um dos 

passos mais ansiados no que diz respeito à (r)evolução tecnológica 

concebida para fundir dois mundos de construções tão díspares. Se este 

passo se faz na direção de um oásis ou na direção de terra firme, é 

precisamente a questão principal nesta proposta: o tentarmos, não só 

perceber a fusão do tecnológico com o biológico, mas reconceber toda uma 

(ir)realidade que foi criada quando da metamorfização do ser real com o ser 

virtual. 

 

A necessidade de problematizar tais questões, advém do fato de se ter de 

compreender quais as coordenadas a serem utilizadas num novo espaço que 

já não é mais o real ou o virtual, mas é o resultado de uma adição e de uma 

subtração de determinadas características relativas a um e a outro, que 

formam, por isso, uma nova dimensão. Daí se tentar questionar o mundo 

real e virtual como duas entidades que sobrevivem independentemente, ou, 

pelo contrário, como duas entidades que disputam o eterno confronto da 

dualidade existencial. 

 

Na sequência, será necessário descobrir a natureza, quer do habitante do 

real, quer do habitante do virtual, para assim se discernir a essência daquele 

que vive na fronteira destes dois espaços. Será o cyborg que respira nesse 

ambiente mediado? Se assim for, não somos nós este ser metade humano, 

metade máquina, que tem de lidar com as limitações dos dois meios em que 

se move?  

 

Pois que serão precisamente estas limitações que o vão deter na busca da 

plena emersividade.  

 

É por este percurso evolutivo que se chega à questão da emoção e do 

próprio processo emocional, dado que este representa um dos mais 

enfatizados obstáculos à tal emersividade de um corpo integral, ou seja, de 

um corpo que é indistituível de entidade física e mental.  

 

Para tal, ir-se-á utilizar uma primeira aproximação à caracterização do 

mundo virtual, para em seguida se refletir sobre a sua fusão com o real. Esse 
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corpo integral e a sua essência irão tomar um papel preponderante durante 

toda a reflexão, já que é precisamente sobre eles que recai a natureza mais 

dúbia do acoplamento das tecnologias do virtual.  

 

Estas questões irão ser acompanhadas por reflexões de outros autores tais 

como Claudia Giannetti, Stelarc, Paul Virilio e o especialista neurológico 

Joseph LeDoux, no sentido de contribuírem, quer para a refutação, quer 

para a enfatização das situações propostas.  

 

[A natureza eufórica dos mundos real e virtual: dominante ou 

dominadora?] 

 

"Quanto mais experiência as pessoas têm com os computadores pessoais, 

melhor percebem o que podem e o que não podem fazer. Depois, os 

computadores pessoais tornam-se ferramentas em vez de ameaças. Tal 

como um trator ou uma máquina de costura, um computador é uma 

máquina que podemos utilizar para fazer determinadas tarefas com maior 

eficiência".(1) 

 

Esta citação de Bill Gates, ainda que sendo uma descrição básica e sumária 

da crescente fusão entre o mundo orgânico e o mundo mecânico, faz 

denotar claramente a cumplicidade que hoje se verifica na co-existência 

destas duas realidades. Se por um lado, desta fusão emerge uma 

expectativa aliciante, dado que à nossa existência contingente se subtrai um 

mundo de limites hirtos e rijos, por outro, este fôlego por uma maior 

eficiência pode, no entanto, tornar-se numa outra contingência pelo fato de, 

a um computador eficiente, se poder atribuir um papel de presumível 

concorrente com mais facilidade do que a um trator ou uma máquina de 

costura. 

 

Independentemente deste mundo mecânico ser um colaborador ou um 

concorrente do ser humano, certa está a criação de uma nova natureza que 

gravita em torno desse mesmo mundo, natureza esta que engloba a 

formulação de toda uma cultura característica de um sistema tecnológico - a 

tecnologia formou já como que uma subcultura ou cultura derivada, de 

elementos, linguagens e símbolos bastante específicos, enraizada no nosso 

sistema cultural totalitário, refletindo, por essa razão, as pretensões, metas 

e necessidades de uma sociedade sôfrega e ansiosa. Contudo, sendo a 

tecnologia uma natureza "culturizada", ela oferece mais valências 

comparativamente àquela natureza (mãe-natureza) que está inerente ao 

mundo orgânico: o ser humano está à mercê do mundo natural, 

impossibilitado de criar mecanismos de defesa que impeçam furacões, 

cheias e outras catástrofes naturais, ao contrário do mundo mecânico, que, 

com a sua natureza tecnológica e a reunião de multimeios, pode 

transformar, modelar e até dominar o próprio mundo humano e aquilo que 

nele estava à partida pré-definido como premissa dogmática. 

 

A esta altura, pode-se então começar a falar de mundo virtual questionando 

a sua natureza: dominado ou dominador? 

 

A partir do momento em que o computador não é tido apenas como um 

sistema que, de forma consequente, debita numericamente um conjunto de 

respostas pré-determinadas e "já-programadas" para uma situação 

específica, a noção de mundo tecnológico metamorfiza-se em noção de 
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mundo virtual: é sobretudo com o aparecimento da Internet que, aquilo que 

era visto como meramente eletrônico, passa a adquirir um caráter 

subsistente, como que um organismo celular (rizomático) vivo; não se trata 

pois de um meio passivo, à espera que o utilizador o reanime, mas nós, 

utilizadores, é que vamos agora ao encontro do meio, este que tem já por si 

só, vida. Assistimos, portanto, neste momento, a uma espécie de 

supremacia do virtual sobre o real, a uma modelação mais eficaz por parte 

do humano em relação ao tecnológico, do que propriamente o inverso - o 

mundo virtual forneceu-nos uma nova cultura não verbalizada que tivemos 

de absorver, embebeu na nossa realidade conceitos tais como 

imaterialidade, interatividade, globalidade, temporalidade, virtualidade, 

simultaneidade, pluridimensionalidade, interdisciplinaridade, que até aqui 

detinham outra dimensão semântica (mais restrita), mas que a partir de 

agora, terão um sentido mais lato e fluído. Desta forma, deveremos 

entender o mundo virtual e seu espaço, não como um fenômeno 

meramente técnico e midiático, tal como a televisão, mas como sistema 

simbólico que traduz uma situação socio-cultural, econômica e política. 

 

Estando nós, portanto, na era dos sufixos ("dade"), estes vêm contrariar 

claramente o que era permanente, material, contemplativo e objetivo.  

 

A comparação que Claudia Giannetti apresentou num artigo(2) para uma 

revista online, pode funcionar como uma metáfora para caracterizar a 

(r)evolução eufórica do acoplamento das tecnologias do mundo virtual, aos 

limites do mundo real (a consequente formulação das coordenadas espacio-

temporais do mundo virtual, incita indubitavelmente a reformulação dos 

eixos que nos orientam no mundo real): o escritor Júlio Verne, ao propor dar 

a volta ao mundo em 80 dias, foi o primeiro a expressar uma nova noção de 

globalidade e vontade de superar as distâncias mediante a velocidade. Esta 

relação entre tempo e movimento do corpo através do espaço geográfico, 

desvaneceu-se com o desenvolvimento das telecomunicações, chegando-se 

mesmo a uma relação entre tempo e transmissão da mensagem, "sem 

corpo". 

 

Esta idéia de uma relação entre o mundo real e virtual desprovida de corpo, 

com a própria evolução dos meios tecnológicos, começa a ficar obsoleta, 

tanto que Claudia Giannetti reafirma uma comunicação entre outros corpos 

na Internet, que antes era simplesmente textual com uma evidente ausência 

da presença física, e que agora não parte deste meio unicamente como 

canal transmissor, mas como dinamizador de corpos. "A Internet funciona 

como uma sociedade de distribuição da realidade sensível ao domicilio". 

Também Stelarc nega o caráter caótico no que diz respeito à dissolução do 

corpo na dimensão virtual," É um espaço eletrônico como âmbito de ação, 

mais do que informação", denunciando, "uma certa tecnofobia, uma idéia 

faustiana de que se usarmos a tecnologia, poderemos perder a nossa 

humanidade" .(3) 

 

[O Totalitarismo de Virilio vs. a Democracia de Giannetti e Stelarc vs. a 

Ingenuidade de Bill Gates: o fantasma da miniaturização] 

 

Na sequência da problematização do acoplamento das tecnologias ao corpo 

no mundo virtual, será interessante registrar a visão antagônica de Paul 

Virilio relativamente à de Stelarc e de Claudia Giannetti. Na sua opinião, "O 

Totalitarismo está latente na tecnologia. Não apenas Hitler ou Mussolini 
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foram totalitaristas, ou mesmo os Faraós [...]. O totalitarismo está outra vez 

presente no objeto técnico".(4)  

 

Quando Virilio emprega um regime de conotações tão fortes como é o 

Totalitarismo, ele não pretende declarar uma III Guerra Mundial, mas alertar 

para a inevitável conquista que a 3ª revolução(5) veio operar face ao 

território do mundo e do corpo real. A 3ª revolução refere-se portanto, ao 

caráter fisicamente assimilável que as tecnologias adquiriram através da 

miniaturização dos seus componentes. Nesta sequência, Paul Virilio fala 

ainda do acidente tecnológico(6) que não é mais do que a negatividade 

desse tal progresso assimilado. Esta dialética de referir o negativo naquilo 

que parece positivo, vem sustentar a idéia de perda da corporalidade em 

detrimento da virtualidade, defendida por Virilio e renegada por Stelarc. 

 

Posicionando, então, Virilio num pólo extremo relativamente a esta 

problematização, conseguimos ter ainda uma noção de Cibernética, num 

ponto de vista ditatorial, onde esta dirige os processos de comando e de 

comunicação entre os homens, seres vivos, animados, e as máquinas, 

objetos técnicos, inanimados. Este processo pouco democrático leva a que 

haja, no discurso de Virilio, uma crítica clara da suposta supremacia das 

tecnologias inseridas no virtual, sobre o mundo real. A ingenuidade de Bill 

Gates ao referir o computador como ferramenta equiparável a um trator ou 

uma máquina de costura, como potenciador de uma maior eficiência, é aqui 

desconstruída quando à tecnologia lhe é atribuído o caráter de miniatura 

assimilável. 

  

Na opinião de Virilio, esta espécie de absorção do tecnológico pelo orgânico, 

e porque não, do mundo virtual pelo mundo real, vem re-situar e destituir 

os 3 tipos de corpos(7), que agora resultam num só, do tipo espectral. O 

corpo territorial, o corpo social e o corpo animal ou humano têm agora de 

se orientar por outras coordenadas visto que a questão do próximo e do 

longínquo, do aqui e do agora, do físico e do imaterial se regem, também 

elas, por condições espacio-temporais aleatórias. 

 

[A fusão entre uma utopia heterotópica e um super homem divinizado - 

interatividade como mediação] 

 

Podemos pois, a esta altura, falar, não de tecnologias, mundo virtual e 

mundo real como entidades em patamares distintos, mas de uma simbiose 

entre o primeiro e o segundo, e uma osmose entre o conjunto do primeiro e 

do segundo com o terceiro - uma relação simbiótica entre as tecnologias e o 

mundo virtual, já que se trata de uma associação de duas entidades 

diferentes, mas com benefício mútuo (pelo menos aparente); uma osmose 

entre tecnologias/virtual e mundo real, dada a passagem absorvente das 

tecnologias/virtual para o mundo real mas que é dificultada. Nesta última, o 

real funciona como membrana dominada, como parede porosa que tenta 

filtrar a imersão das outras no seu próprio interior. 

 

Poderemos então, formular uma equação deste tipo? 

 

(tecnologias+virtual) - real= corpo espectral ou 

 

(tecnologias+virtual)= corpo espectral 
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real 

 

Quer seja uma ou outra, ambas levarão a um sentido desproporcional no 

que diz respeito à maior modelação do real relativamente ao virtual. 

Contudo, não devemos utilizar terminologias tais como invasão (Paul Virilio) 

ou dominado vs. dominador, já que o esforço do suposto dominador, que é 

o mundo virtual aliado às suas ferramentas tecnológicas, tem vindo a ser 

canalizado para a mútua co-existência entre real e virtual. Por essa razão, é 

necessário desmistificar o pensamento apocalíptico da tal tecnofobia ou 

idéia faustiana que levianamente é associada à fusão do biológico com o 

tecnológico. Certa está a posição de Virilio quando se refere a um declínio 

da presença física em proveito de uma presença imaterial e fantástica, e por 

isso, o uso do termo declínio e não extinção ou anulação. 

 

O fato da nossa composição orgânica se mutar em composição de síntese 

numérica faz valorizar então, a espectralidade e a imaterialidade do corpo 

quando da sua inserção no mundo binário. Consequentemente, o ausente, 

aquele que "não está lá", irá ser enaltecido em detrimento da matéria física 

e presente. Por tal, Virilio, como forma de sustentação, cita Nietzsche: 

"Amai o vosso longínquo como a vós mesmos"(8) . Este poderá ser então, 

um dos mandamentos, responsável por gerir, não só a ausência do homem 

virtualizado, mas toda a sua essência efêmera e itinerante no mundo dos 

fluidos sintetizados. Tal como Nietzsche consagrou o mito do Super-Homem 

como contraposição à entidade divina transcendente, não poderemos nós 

afirmar a criação de um outro super-homem, agora pretensamente virtual, 

como complemento a uma outra entidade divina, agora onividente e 

onipresente? Estes atributos que normalmente servem para caracterizar o 

Deus religioso podem ser também utilizados para traduzir a instantâneidade 

dos mecanismos utilizados pelo mundo virtual. Será que nos fomos 

tornando devotos de um deus-máquina?(9) 

 

O virtual, com especial incidência no espaço telemático da rede, pode ser 

traduzido como um campo movediço, itinerante e flutuante, onde o 

"crente", também ele, se move e flutua de forma arbitrária. Se a nossa 

composição orgânica, algemada aos limites da corporeidade física e finita, se 

desvanece ao transformarmo-nos em imagens de síntese compostas por um 

sistema binário, a liberdade de ação e experimentação desta nova entidade 

corpórea terá de ser inevitavelmente mais flexível. O fato de alguns autores 

reclamarem uma perda de identidade quando desta transformação, tem 

evidentes fundamentos pois que, ao serem eliminadas algumas limitações 

"terrenas", são inversamente aumentadas algumas capacidades virtuais, tal 

como a constante reciclagem das diversas epidermes que um só sujeito 

pode corporalizar. Outro fator que vem contribuir para a tal liberdade de 

ação e experimentação do corpo virtual é a total aniquilação do 

comprometimento como comportamento responsável, já que o sujeito, para 

além de ser revestido por uma epiderme fantasma, inautêntica, é também 

desprovido de qualquer ato de responsabilização pela subsistência do meio 

em que vive momentaneamente. Será este desprendimento irresponsável 

que nos atrai no mundo virtual? 

 

Com certeza que a disponibilização total, o fato de poder estar em qualquer 

lugar a qualquer momento, foi um dos principais fatores aliciantes para nós, 

com tanta facilidade, permutarmos a nossa fisicalidade pela imaterialidade. 

Para além disso, com a superação destas barreiras espacio-temporais que se 
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verifica no espaço telemático da rede, a transladação incorpórea do estar 

em qualquer parte, em tempo real, vem aproximar não só a máquina, mas 

também quem a utiliza, daqueles atributos divinos acima mencionados. 

Assim temos, para além de um deus-máquina, um super-homem divinizado. 

Um mundo já não nos é suficiente, pretendemos uma vida sem limites, uma 

transição fluida; as necessidades que obrigavam a que nos primórdios, se 

praticasse uma vida nômade, talvez nunca tenham desaparecido da nossa 

essência como seres humanos, pois que foi a evolução da sociedade quem 

nos soterrou no sedentarismo. O mundo virtual pode ser, pois, a escapatória 

ao regresso da vida nômade e itinerante.  

 

Aliás, Claudia Giannetti, ao escrever sobre a fusão do biológico com o 

tecnológico(10), sublinha a nossa tendência inata para nos movimentarmos 

no tempo e no espaço, enfatizando outra das nossas capacidades naturais: a 

viagem mental, o deslocamento do espírito. É precisamente esta, a tônica 

mais representativa do mundo virtual - por mais que o corpo permaneça 

imóvel, à mente é-lhe sempre possibilitada a viagem. A tal superação das 

barreiras espacio-temporais que mencionávamos em cima, passa, com 

certeza, por esta superação de limites da matéria corpórea e das fronteiras 

da pele, por isso ser tão fácil, no mundo virtual, reciclar a qualquer 

momento, as inúmeras epidermes que se podem vestir. E Claudia Giannetti 

chega mesmo a afirmar que o tipo de espaço, baseado em códigos que são 

transportados através de um sistema de comunicação e intercâmbio de 

dados, é o que pode albergar a essência de um ser itinerante, que é movido 

e que se move pela sua mente, também ela, itinerante. É talvez nesta 

característica enfatizada por Giannetti, que reside não só a construção do 

mundo virtual, como a razão pela qual é tão rapidamente relevado o espaço 

mundano que habitamos e o nosso próprio corpo, paralelamente a uma 

sublimação e divinização do espaço de fluidos binários: quer o nosso corpo, 

quer o espaço duro, áspero e rugoso em que "normalmente" respiramos, 

constituem entidades pré-definidas e por isso, limitadas, enquanto que o 

espaço telemático da rede constitui por si só, uma entidade em constante 

mutação, transladação e renovação.  

 

Este caráter dinamizante e dinamizador, as inúmeras possibilidades de 

mascarar a identidade real de cada um, a extraterritorialidade como 

aventura espacial aliada à experiência do estar em "nenhures", entre outros 

fatores, fazem do mundo virtual, um espaço utópico, já que por utopia se 

entende um lugar sem lugar nenhum, sem espaço real determinado que 

apresenta a sociedade de uma forma onírica, quase fantástica e 

aperfeiçoada. Contudo, não querendo atribuir ao virtual, a condição de algo 

irreal, que não existe, poder-se-à dizer que a par deste caráter utópico, 

surge um outro heterotópico, visto que o virtual existe na realidade, 

materializando-se por meio das tecnologias associadas e do sistema binário 

que o constitui. (11) 

 

Apesar do mundo virtual ser uma utopia, ainda que heterotópica, que 

embeleza e disfarça as falhas do mundo real, esta (ir)realidade cor-de-rosa 

só é atingível por meio de mediações que não são mais do que pacotes 

encadeados que armazenam sistemas de feedback. Deste modo, o super-

homem divinizado de que falamos anteriormente, tem obrigatoriamente 

que recorrer a uma entidade intermediária, (para além daquela que é o seu 

próprio corpo), para se poder mover e fluir neste mundo. Como a 

comunicação não se processa de uma forma direta, a sua conexão com o 
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mundo virtual necessita, ela própria, de criar mecanismos de retroação que 

tornem a tal comunicação mais eficaz e semelhante àquela que se processa 

no mundo real entre seres humanos. Assim, esta aproximação entre a 

utopia heterotópica (virtual) e o super-homem é, normalmente, traduzida 

pelo fenômeno dúbio da interatividade, pelo que esta representa a tal 

mediação entre o mundo orgânico e o mundo tecnológico. 

  

Quando nos referimos à natureza velada e menos clara da interatividade, 

pretendemos fazer ressaltar a falta de liberdade comportamental que existe 

na própria mediação entre os dois mundos, dado que para se efetuar tal 

comunicação, é necessário que o sujeito se prive de um status inato que é o 

seu livre-arbítrio, para se cingir apenas ao sistema pré-definido e pré-

programado de perguntas e repostas consequentes. Este circuito fechado, 

que compreende a suposição das ações de um sujeito, vem (de)limitar a 

pretensa fluidez que se reclama ao virtual, ao mesmo tempo que 

desconstrói a ilusão de que é o sujeito quem coordena a sua mediação com 

a máquina - ao atuarem diretamente sobre as nossas respostas, as 

máquinas detêm uma espécie de controle totalitário, não só sobre o 

ambiente em que nos movemos, como em cada um dos nossos 

movimentos. A partir daqui devemo-nos questionar acerca da essência da 

relação homem/máquina, se uma colaboração ou parceria, ou se pelo 

contrário, uma relação tecno-dependente. 

 

[A natureza ambígua das tecnologias do virtual no confronto com um 

corpo integral]  

 

Apesar de classificarmos a comunicação interativa, responsável por 

estabelecer a relação entre o homem no seu habitat orgânico e o mundo 

virtual, como sistemas auto-organizados alienados do exterior e que apenas 

processam o que por eles foi produzido, não nos devemos tentar pela fácil 

premissa que não faz mais do que dizer que o mundo virtual se traduz 

apenas numa tentativa desesperada de simulação do real. É frequente 

adotar-se esta perspectiva de configuração do virtual, já que para este 

estabelecer a tal mediação com o humano, necessita que as tecnologias 

mimetizem o processo biológico do corpo. É por essa razão que o mundo 

virtual é muitas vezes levado a sentar-se no banco dos réus, acusado de 

pretender a substituição física do homem em prol da componente 

tecnológica da máquina. Contudo, pressupondo que existe, de fato, uma 

atividade mimética na intermediação dos dois mundos, ela só se processa 

de forma a nos fazer reconhecer a maneira pela qual a (ir)realidade deve ser 

percepcionada. Para além disso, é estritamente necessário que o mundo 

virtual albergue alguns traços comuns com a própria realidade, no sentido 

de se poder construir como um mundo complexo que contém, 

efetivamente, alguma realidade e materialidade. E este pedaço de realidade 

e materialidade traduz-se pois, pela a associação das tecnologias que visam 

uma passagem mais atenuada entre as duas realidades (entre a utopia 

heterotópica e realidade). 

  

Embora esta passagem, construída pelo fenômeno da interatividade, possa 

ser reduzida a um conjunto de sistemas auto-organizados que controlam 

apenas aquilo que põem à disposição, não podemos negar o fato de serem 

eles os responsáveis pela nossa transmutação de espectadores 

(participantes no mundo real) para utilizadores (participantes no mundo 

virtual). Contudo, é nesta transmutação que reside o caráter ambíguo da 
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relação homem real, mundo virtual: tanto pode ser vista como uso de 

ferramenta ou prótese ou como colaboração com o sistema/parceiro. 

 

Ao considerarmos esta problematização, não nos podemos afastar da 

efetiva desmaterialização corpórea que o sujeito sofre ao tentar a sua fusão 

com o virtual. Virilio, para fazer ecoar esta situação, reporta-nos que 80% da 

produção microeletrônica é composta por captadores de sentidos, sensores 

e teledetectores, cuja função é permitirem a tele-audição, a tele-visão e o 

tele-tato (12). De fato, e tal como Claudia Giannetti afirma, enquanto a 

mente viaja, a matéria física não se desloca, sendo desta forma que se 

superam os limites do suporte físico, da entidade corpórea do sujeito. Para a 

tal comunicação interativa se poder realizar, é necessário que às 

potencialidades do corpo físico, lhe sejam acopladas mediações que vão, de 

fato, minimizar a sua performance: estas prolongam a ação física no mundo 

real até a ação maioritariamente mental no mundo virtual. É por esta razão 

que ao utilizador, lhe é frequentemente atribuído o caráter de homem-

prótese, o que não é de todo descabido, visto que à entidade corpórea lhe é 

requerido o mínimo esforço físico, próprio de um corpo que não é mais, 

modelador ou locomotor, mas deficitário, já que tal como ser amputado, 

(sobre)vive através de uma espécie de substituição ou prótese para o 

auxiliar na intermediação da ação. No sentido inverso, é à entidade mental 

que lhe podemos atribuir o adjetivo de super-homem divinizado, sendo que 

esta está totalmente livre para viajar; ainda que o corpo físico permaneça 

inerte, as células cerebrais estão continuamente a comunicar entre elas, de 

forma que "o indivíduo virtualizado, deslocando-se no oceano-imagem, 

arrasta atrás de si todas as outras moléculas, (...), move-se sem esforço, sem 

inquietação, sem incerteza: confiante no universo cool e profundo. (...) O 

mergulho no virtual é isso: uma facilidade fabulosa nos deslocamentos".(13)  

 

Contudo, apesar da citação acima descrita parecer um reflexo fiel do 

processo de desmaterialização do corpo físico em benefício do corpo 

mental, convém desmistificar a tendência de colocar estas duas entidades 

em campos opostos, perfeitamente independentes e subsistentes no que 

diz respeito à sobrevivência de cada uma. Certa está, como já foi referida 

em cima, a inevitável perda de determinadas potencialidades do corpo físico 

real quando da entrada no virtual, o que não significa que se tenha de 

desmembrar aquilo que se toma por corpo integral. Para melhor refutar 

esta idéia (frequente) de fragmentação, utilizemos de novo Claudia 

Giannetti quando diz que: "As células e os neurônios criam um sistema entre 

eles e é esta conexão que nos permite, a nós seres humanos, reacionar 

todos os processos físicos"(14), isto é, por menor que seja o esforço físico da 

entidade corpórea e por maior que seja o grau de deficiência da mesma, não 

poderemos negar a conectividade entre corpo e mente, ainda que esta 

última tome um papel mais preponderante e ativo. Com isto pretende-se 

demonstrar que, qualquer viagem que a mente deseje fazer pelo mundo 

virtual, afetará incondicionalmente o corpo físico e terá sempre que enviar a 

este corpo físico nem que seja o mais ínfimo sinal, para que ele se possa 

relacionar com o dispositivo intermediário (rato, teclado,...). Nenhuma das 

duas entidades corpóreas funciona, então, de forma independente, porque, 

se assim fosse, se a mente funcionasse como realidade separada, teríamos, 

não uma viagem por uma realidade irreal (utopia heterotópica), mas apenas 

uma viagem ao interior de um mero sonho ou do imaginário de cada um. 

 

Deparamo-nos, portanto, com uma relação entre o homem real e o mundo 
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virtual, baseada numa situação de condicionamento pelo uso de próteses, 

porém, este tipo de prolongamentos não opta por uma situação de 

rivalidade, mas entra numa estreita relação de parceria visto serem 

fundamentais para a imagem humana sobreviver no mundo virtual. Não é, 

desta forma, o uso de próteses e a consequente diminuição da entidade 

física do corpo que nos pode levar a separar o corpo integral, em fasquias ou 

parcelas separadas: o corpo físico é indestituível da mente e tudo aquilo que 

ocorre num, irá afetar o outro; numa situação consequente, para que o 

homem virtualizado possa adquirir o tal caráter de utilizador participante já 

acima referido, ele terá de se valer, não de uma só parcela, mas do tal corpo 

integral, ativo e presente. A sustentação de que o mundo virtual, 

juntamente com as tecnologias, se apropria indiscriminadamente do corpo 

físico, tornando-o obsoleto, inerte e passivo, deixa de ter por isso 

fundamento, já que é através dos tais prolongamentos eletrônicos que se 

efetua a passagem de uma intenção, a uma ação, ou seja, da intenção de um 

espectador se voluntarizar a ser, utilizador. Por mais pequena que seja a 

pressão exercida sobre o botão do rato, o sujeito terá sempre de utilizar em 

sintonia, quer a entidade física, quer a entidade mental do corpo para se 

poder transladar do real para o virtual. Desta forma, o corpo integral não 

desempenhará o papel de intermediário (este é atribuído apenas aos 

prolongamentos) mas de participante dinâmico na relação estabelecida, que 

utiliza ambas as entidades, física e mental, para transitar do estado 

intencional ao estado comportamental.  

 

[A dualidade de mundos e a necessidade de criação de um ser comum aos 

dois]  

 

Se o mundo dos fluidos binários é o universo cool(15) onde, mesmo que 

convertidos em imagens de síntese, flutuamos efêmera e aleatoriamente 

com um corpo integral, será então possível pensar num mundo real sem o 

mundo virtual ou vice-versa? Já que não se trata de um corpo fragmentado, 

será legítimo a este momento, pensarmos o mundo real, destituído de 

virtualidade? E seremos nós já capazes de viver apenas num mundo real, 

sem que este esteja à priori, virtualizado? Sendo o corpo físico e o corpo 

mental, dois intervenientes presentes quer no mundo real, quer no mundo 

virtual, e dado que a sociedade cibernética se imiscuiu na sociedade real, 

fazendo com que as tecnologias nos colonizassem, mas onde nós também já 

as colonizamos, não estaremos a enfrentar uma dualidade de espaços onde 

o sujeito se tem de repartir? 

 

Este rol de questões torna-se pertinente quando chegamos à conclusão de 

que o mundo virtual está perfeitamente inserido no real, havendo mesmo a 

possibilidade, ainda que numa fase inicial, dos dois formarem, pelo menos 

ao nível corporal, uma só (ir)realidade homogênea - as tecnologias do virtual 

colonizaram-nos e foram colonizadas por nós, a partir do momento em que 

se mimetizam para tentar uma aproximação da realidade física e da 

composição biológica; por sua vez, o próprio corpo é chamado como 

entidade indivisível, quer para o virtual, quer para o real. Isto leva-nos a 

supor que ao sujeito, provavelmente não lhe será jamais atribuída a 

condição de ser circunscrito a um corpo limitado, e que portanto, a sua 

condição de ser "humano" também se modificou. Não passaremos a ser, 

então, seres cyborg?  

Um bom exemplo para visualizarmos este cenário provável é o filme de 

David Cronenberg, "Crash", onde existe como que uma relação freudiana de 
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desejo sexual entre o homem e a máquina.  

As personagens chegam mesmo a provocar acidentes para se mutilarem, no 

sentido de acoplar prolongamentos tecnológicos ao seu corpo amputado, e 

assim se aproximarem da essência do homem-prótese.  

 

O filme de Cronenberg pode, pois, ser considerado, não como uma peça de 

ficção, mas como um documentário da presente fusão que se vive entre o 

tecnológico e o biológico. Perante esta situação, a proposta dos seres 

humanos se transformarem em seres cyborg já não diz respeito apenas ao 

mundo cibernético, mas deverá ser inserida na realidade que faz a 

homogeneização do mundo real com o virtual. Mais uma vez se verifica que 

a condição do ser, antes humano, agora cyborg, se alterou de forma radical 

visto que o acoplamento de próteses e prolongamentos vem trazer à sua 

dimensão a possibilidade de potenciar determinadas capacidades inatas que 

se viam até aqui como entidades pré-existentes e limitadas. 

 

Esta forma de problematizar tais questões pode parecer controversa, 

porém, a forma como Stelarc justifica o seu trabalho, vem-nos colocar numa 

posição bem mais revolucionária e extremista.  

 

[O Cyborg como um projeto de um corpo integral ou de um corpo 

fragmentado?] 

 

Será legítimo pensar na hipótese de quando o nosso cérebro começar a 

trabalhar mal, podermos a qualquer momento adaptar uma tecnologia 

neurológica avançada, de forma a eliminar quaisquer vestígios de falha? 

Este poderá ser um caráter dúbio do ser enquanto cyborg - ao serem-nos 

acopladas as ditas tecnologias, nomeadamente ao cérebro, aos poucos 

seremos substituídos por equivalentes eletrônicos, deixando a nossa 

personalidade e pensamento, descriminados. Se assim for, numa 

perspectiva um pouco apocalíptica, não ficarão vestígios do nosso corpo 

original, sendo que as nossas experiências, agora a todos níveis, migrarão 

para fora do nosso corpo real. Contudo, num estudo efetuado para testar 

esta (in)dependência do ser humano face aos seus sentidos, concluiu-se que 

depois de 12 horas de estadia numa espécie de tanque que continha uma 

solução minimizadora das sensações que são susceptíveis de se sentir ao 

nível da pele, um sujeito, inserido num ambiente de escuridão total, 

completamente silencioso, onde não havia qualquer possibilidade de poder 

exercer o olfato nem o tato e onde a respiração era minimizada pelo 

ambiente atmosférico, automaticamente começava a alucinar, procurando 

insistentemente um sinal que lhe pudesse despertar os sentidos. Com isto 

se prova a necessidade obrigatória das tecnologias terem que criar 

mediadores substitutos que aproximem o virtual, ao processo biológico do 

orgânico, já que nos cenários virtuais, o sujeito poderá existir sem um corpo 

físico (ou pelo menos, com a sua presença mais atenuada) mas nunca sem a 

ilusão de ter um. 

Stelarc com o seu projeto "Stimbod", afirma-se como um defensor feroz da 

necessidade absoluta de serem criados cyborgs, no sentido de reciclarem o 

corpo, que na sua opinião, não é mais do que uma estrutura obsoleta, 

possuidora de uma arquitetura que permite ser redesenhada: "Um sistema 

cyborg é uma multiplicidade de corpos distribuídos eletrônicamente e 

ligados pela Internet".(16) 

  

O seu projeto consiste em guiar remotamente uma parte do seu corpo, 
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enquanto a outra é movida por ele próprio. O utilizador, ligado ao sistema 

de estimulação muscular de Stelarc, pode mover um dos seus braços, a 

partir de uma cidade longínqua. Perante isto, o fenômeno interativo de que 

falávamos como sendo um circuito fechado, que geria apenas a informação 

que por ele era produzida, está portanto, a ser claramente alargado, bem 

como a passagem do real para o virtual está a ser suavizada. A natureza da 

relação homem/máquina que anteriormente foi problematizada, vê-se aqui, 

indubitavelmente, numa posição de colaboração ou parceria, contrariando 

por isso, o caráter dominador que parecia exercer sobre o corpo real. Com 

"Stimbod", a evolução do corpo é colhida na inevitabilidade da integração 

com a tecnologia, descobrindo-se de uma outra forma, o lugar das 

tecnologias do virtual, no corpo. "As implicações daquilo que faço indicam 

que devemos abandonar uma abordagem que toma o interface de 

instrumentos ao corpo como um ponto de vista ergonômico, em favor da 

possibilidade de reconceber o corpo para que seja este a adaptar-se às 

máquinas"(17). Tratando-se, ou de uma adaptação do corpo à máquina ou 

da máquina ao corpo, Stelarc afirma ainda que "Temos agora elementos 

tecnológicos implantados na nossa pele, e mais do que isso, levamos a 

tecnologia ao interior do corpo. Quando esta invadir o corpo, confrontar-

nos-emos com o fim da evolução tal como a conhecemos. A tecnologia 

deixará de ser um contêiner para se tornar num componente do corpo".(18) 

 

Parecendo que esta perspectiva nos leva a considerar o cyborg como um 

projeto de um corpo mais completo, ela vem porém retomar a questão que 

foi contrariada anteriormente, do corpo fragmentado pela tecnologia - em 

"Stimbod", experimentam-se partes do corpo como se ali não estivessem, 

como se fossem parte de uma fisiologia fantasma, onde as tecnologias já 

não são só acopladas à entidade corpórea mas invadem-na com a pretensão 

de a aumentar (sendo este precisamente o drama que Virilio gritava quando 

se referia à fusão do biológico com o tecnológico). Embora Stelarc afirme 

que não se trata de um corpo fragmentado, mas de uma multiplicidade de 

corpos e partes de corpos, incitando-se mutuamente e guiando-se à 

distância, não se nega as múltiplas potencialidades que um corpo pode vir a 

adquirir, mas questiona-se a capacidade de controle deste mesmo, que até 

aqui, era uma entidade independente que se auto-controlava a si própria 

perante as demandas do meio ambiente. "Que me dizem de um corpo 

estreitamente ligado à WWW e que fosse agitado e sobressaltado pelos 

sussurros distantes e a incitação de outros corpos, em outros lugares?".(19)  

 

A possibilidade de um corpo ser controlado à distância pela rede, 

desprovido de vontade própria, desejo e consciência, constitui também 

objeto de controvérsia, já que lhe é subtraído o espaço privado que faz 

parte da sua dimensão íntima como algo de único e singular.  

 

[Um ser cyborg, físico, um ser humano, emotivo?] 

 

Perante esta eventualidade do tecnológico se poder imiscuir de uma forma 

tão consistente com o biológico e dado que a nossa condição de seres 

humanos está num processo de pretensa evolução, com vista a satisfazer a 

ânsia de uma entidade corpórea física mais completa, divinizada e plena de 

subjetividade, retomemos Stelarc e a sua perspectiva pródiga de nos fazer 

tornar num componente mais tecnológico do que propriamente biológico: 

"Pode atuar um corpo sem emoção? Terá um corpo de afirmar 

continuamente o seu status quo emocional, social e biológico? Ou o que se 
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precisa é de um corpo com inputs e outputs mais adequados para a sua 

atuação e uma consciência expandida, através de um novo interface, íntimo 

que permita o desenho deste novo corpo?" 

  

Enquanto a questão da corporeidade se punha somente ao nível físico, a sua 

desmaterialização face ao encontro com as tecnologias do virtual, era algo 

de inevitável mas contudo, ultrapassável, já que o corpo físico seria, de 

qualquer modo, um interveniente, ainda que mediado e de 

comportamentos deficientes, presente e ativo; se, por outro lado, a mesma 

questão for posta, agora, relativamente ao corpo mental, este como algo de 

substituível por inputs e outputs, não teremos uma situação irreversível de 

desvanecimento e desmaterialização da experiência consciente e cognitiva, 

tão peculiar do ser humano?  

 

Não podemos esquecer que ainda dependemos do nosso corpo como porta 

para a relação, quer com o mundo real, quer com o mundo virtual. Por mais 

que as tecnologias do virtual evoluam com vista a permeabilizar esta 

substituição, elas só conseguirão quando forem dotadas, não só de 

componentes sensoriais similares aos do ser humano, mas de determinadas 

capacidades humanas que permitem que este ser manipule uma diversidade 

de informação, quer memorial, quer emocional - são pelo menos estes dois 

fatores que fazem do ser, constitutivamente, um humano. Ora, se ao corpo 

orgânico lhe são incorporados outros componentes que o aproximam do 

funcionamento de uma máquina em detrimento do tal status quo emocional 

e social, a problematização não diz respeito apenas à biotecnologia mas à 

bioética, já que a dimensão daquilo a que nós tomávamos por humano, 

passa a ser completamente reformulada. "O eugenismo tende a aparecer 

como uma constante no pensamento contemporâneo acerca das 

possibilidades da biotecnologia até porque a tecnociência moderna fornece 

a possibilidade de se manipular o ser humano, não já apenas pela via da 

simbolização (da palavra persuasiva), mas da tecnologia que se dirige aos 

fundamentos físico-químico-biológico do comportamento e não apenas à 

"alma", à "consciência" ou à "razão" ".(20) 

 

Embora seja verdadeira a mimetização das tecnologias com vista a uma 

aproximação mais tênue do mundo virtual ao mundo real, não podemos 

assistir ainda à eficaz imersão destas, ao nível orgânico do corpo integral. 

Mesmo que Stelarc pretenda acoplar no corpo, diversos inputs e outputs de 

forma a sermos dotados de uma consciência mais expandida, nenhum 

componente "extra-corporal", mesmo que controlado remotamente, foi 

capaz de criar um grau de imersividade tal, que o cyborg se pudesse 

envolver emotivamente com a própria máquina - ele envolve-se sim, na 

dimensão corpórea física, onde a mental permanece ainda enraizada à sua 

territorialidade. 

  

Não se trata pois de contrariar a idéia de Giannetti que foi já defendida 

anteriormente - na entrada do virtual, à mente é-lhe fornecida um free-pass 

para se mover e transladar livremente - contudo, ela apenas viaja por entre 

os inúmeros fluidos binários, sem se envolver afetivamente com eles, por 

essa razão, o comportamento emocional ainda é específico das ações do 

mundo real. Por mais que a dualidade entre real e virtual esteja a ser 

suavizada através dos tais componentes tecnológicos, ainda existem 

resquícios dessa condicionante no que diz respeito ao processo biológico da 

emoção. E se esse processo for continuamente excluído da fusão entre o 
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biológico e o tecnológico, o ser humano passará a vestir a pele de cyborg, 

apenas numa dimensão física, pelo que, desta forma, nunca se poderá 

imiscuir completamente na virtualidade. 

 

[O papel do ser humano e da máquina no processo biológico do real e do 

virtual: uma questão bioética.] 

 

Podemos tentar então responder à questão posta por Stelarc - "Terá um 

corpo de afirmar continuamente o seu status quo emocional, social e 

biológico?"(21) - com o confronto de um especialista neurológico, que é 

Joseph LeDoux: " (...) As mentes sem emoções não são mentes no sentido 

autêntico da palavra. São almas gélidas, criaturas frias e inanimadas, 

desprovidas de quaisquer desejos, receios, sofrimentos, dores e 

prazeres"(22). LeDoux afirma ainda que: "A mente cognitiva é capaz de jogar 

xadrez tão bem como os grandes mestres. Mas a mente cognitiva não se 

sente motivada para ganhar, não se diverte, nem fica triste quando perde a 

partida. A mente cognitiva pode ser programada para fazer batota ao 

xadrez, mas não se sentirá culpada quando o faz"(23). Esta afirmação leva-

nos a deduzir que talvez estejamos ainda numa fase inicial da própria 

essência do cyborg, já que este só é "programado", no mundo virtual, para 

ganhar e não para se sentir feliz por isso. 

 

Ultrapassando esta questão da necessidade ou não, de a um ser humano lhe 

ser destituída uma parte do seu sistema biológico nervoso, a mesma se 

transporta agora para a própria máquina: embora as tecnologias do virtual 

se devam fundir também com o corpo biológico do ser humano, fazer um 

sistema tecnológico exprimir uma emoção, acarreta um outro tipo de 

problemática, que, mais uma vez, não diz só respeito à biotecnologia. O que 

significa para uma máquina exprimir emoções que na realidade não sente? 

Ou por outro lado, o que significa para o ser humano, sentir empatia por 

uma máquina que está automaticamente incapacitada de "sentir" 

realmente aquilo por que ele está a passar? Este tipo de situações acarreta 

determinadas implicações no domínio da bioética, visto que sintetizar um 

pacote de emoções pré-definidas ou programadas numa máquina, significa 

construir um sistema binário que parece ser capaz de se emocionar, como 

parece ter um mecanismo análogo ao do humano. 

 

O MIT Media Laboratory dedica-se à pesquisa na área do que eles 

denominam por "Affective Computing"(24) , que significa, entre outras 

coisas, fornecer a uma máquina a habilidade para reconhecer expressões 

emocionais, bem como detectar o estado emocional do utilizador. A partir 

daqui, o processo constitui-se pela formulação, por parte da máquina, de 

respostas que se dirigem a esse estado emocional específico. A 

probabilidade é, então, o caminho para a máquina poder interpretar 

determinado comportamento e daí ser levada a responder com uma 

emoção pré-programada; a máquina reconhece porque sintetizou um 

determinado número de "casos práticos" possíveis para essa determinada 

situação, e vai aplicar a tal emoção pré-programada que mais se poderá 

aproximar. A questão aqui está na máquina ter de ser dependente do 

pacote emocional que tem à disposição, situação que parece ser 

perfeitamente díspar quando se trata do mecanismo biológico do ser 

humano: é no inconsciente emocional que tem lugar grande parte da 

atividade emocional do cérebro, o que faz com que o ser humano trabalhe a 

maior parte das vezes, numa primeira fase, com a espontaneidade do 
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processo emocional, e não com um leque de padrões memorizado. 

 

Conclusão 

 

Esta pesquisa do MIT poderá ser importante para a determinação, quer do 

papel do ser humano, quer do papel da máquina, no processo biológico do 

real e do virtual: quando a máquina reconhece determinadas expressões 

emocionais no seu utilizador, ela está de fato, embora que de uma forma 

básica, a interpretar aquilo que ele possa estar a sentir, o que não quer dizer 

que a própria máquina esteja por isso habilitada a, também ela, ter 

comportamentos emocionais. 

  

Poder-se-à, com certeza, com a evolução tecnológica, fazer com que a 

máquina reaja a determinados impulsos, mas não parece ser viável, a 

mimetização, para além da entidade física, do processo emocional humano, 

onde a espontaneidade (algo que é adverso a uma máquina) é a chave do 

"sentir". Á máquina poder-lhe-à ser atribuída, de fato, a função de "Affective 

Tutor"(25) , numa relação de colaboração com o cyborg, mas é a este que 

lhe têm de ser dadas as possibilidades de exprimir emoções no espaço 

virtualizado. 

 

Certa está a possibilidade de nós nos emocionarmos com um fluído binário 

que circule no espaço virtual, contudo, este comportamento emocional não 

poderá ser equiparado àquele que ocorre no real, já que a espontaneidade 

que referimos anteriormente, vê-se constrangida pelos tais sistemas auto-

organizados que geram apenas aquilo que lhes foram antecipadamente 

atribuídos. 

 

Mesmo que as tecnologias possam evoluir de modo a nos fazerem 

relacionar diretamente com a máquina e com o seu sistema virtual, elas 

terão, não só de mimetizar o processo emocional do ser humano, como têm 

de o testar de forma intrínseca na sua própria natureza, criando 

mecanismos verdadeiros de feedback, capazes de comunicar com os outros 

mecanismos emocionais que se dão em simultâneo (os nossos): "A maior 

parte de nós sente as emoções no corpo. (...) Os sistemas emocionais 

evoluíram como formas de coincidir reações físicas com as exigências que 

são feitas pelo ambiente e eu não consigo vislumbrar muitas formas de um 

sentimento emocional pleno existir, sem um corpo ligado ao cérebro que 

tenta produzir esse sentimento".(26)  

 

Com isto não se pretende demonstrar possessão por aquilo que, até aqui, é 

tido como intrinsecamente humano, muito menos descurar ou desencorajar 

o desenvolvimento de sistemas emocionais específicos das máquinas. Pelo 

contrário, se as emoções são parte ativa da inteligência, especialmente, no 

que diz respeito à percepção, pensamento racional, tomadas de decisão, 

planeamento, pensamento criativo, entre outros, claro está, para aqueles 

que acreditam num ser humano de corpo integral, sendo, portanto, peças 

fundamentais em todas as interações que o homem estabelece, porque não 

aplicá-las a uma relação que ele estabelece, hoje, frequentemente, com a 

ferramenta que já faz parte da sua vivência quotidiana? 

 

O fato de se fornecer, a um conjunto de artilharia mecânica, algo que desde 

sempre, se pensou ser o estandarte da humanidade, não tem como intuito, 

derrubar esse mesmo símbolo, promovendo o tão proeminente conceito de 
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'pós-humanismo', ansiado arduamente por muitos adeptos da (r)evolução 

tecnológica - a necessidade das máquinas serem munidas de capacidades 

afetivas, não vai de todo, ao encontro de uma vontade incontrolável de as 

fazer suplantar a espécie humana, de as fazer mais ou menos humanas, mais 

ou menos humanoídes. Não sendo as máquinas, organismos vivos, os seus 

sistemas emocionais, se os tiverem, serão, forçosamente diferentes, 

daqueles que constituem o organismo vivo, que é o homem. Para além 

disso, o que elas serão capazes de possuir, apenas pode ser tido como um 

sistema de mecanismos emotivos e não como sentimentos reais. É que o 

esclarecimento desta distinção pode ajudar a desfazer a idéia 

frankensteiniana de construção de um rival monstruoso, quando se fornece 

a uma máquina, componentes emotivos. 

 

A necessidade dos computadores adquirirem emoções, provém, pois, da 

urgência em se estabelecer uma ponte entre o homem e a máquina, mais 

inteligente e sensível, para que desta forma, o primeiro possa usufruir de 

maior naturalidade, e menos rigidez, quando da dita interação. Não seria 

mais fácil se o nosso computador pessoal conhecesse determinados 

aspectos da nossa identidade e da nossa vida, e pudesse estabelecer, assim, 

um diálogo mais aprazível e direto, do que aquele que normalmente nos 

impõe, como mecanismo de feedback às nossas, muitas vezes, erradas 

ações? Apesar de empresas, como a Microsoft, criarem slogans-tipo, "Yes 

you can, you can have more fun" ou "Yes you can, you can make hard work 

easier", nada nos convence de que a relação homem/máquina, não passa de 

um monólogo intercalado pelos tempos de resposta que um tem de dar ao 

outro. Para além disso, apesar desses slogans serem dirigidos a uma 

entidade singular, os softwares, pelo contrário, são pensados com vista a 

uma entidade coletivamente massificada, longe de estarem, então, a 

representar um sistema centrado no indivíduo. Daí, a importância de uma 

busca de individualidade nestas novas máquinas, que apesar de 'ainda' não 

serem organismo vivos, podem já ser dotadas de mecanismos que permitem 

conhecer e entrosar-se, de forma mais particular e íntima, com o seu 

utilizador. 

 

Contudo, não vamos, complacentemente, pretender que a máquina, tal 

como no período da revolução industrial, represente a estátua de uma era, 

que forçosamente, se quer ver 'pós-humanista'. O equilíbrio entre duas 

entidades, orgânica e mecânica, vem beneficiar ambas as partes, 

equilibrando, pois, com essa partilha, o interface que media o homem e a 

máquina, sem que haja qualquer tipo de sentimento de domínio ou 

pretensa por parte de um ou de outro. Porém, não faria o menor sentido, 

levar esta questão da atribuição da emoção às máquinas, ao extremo da sua 

utilização, pois que há, com certeza, ferramentas tecnológicas que não 

necessitarão de tais capacidades, dado que a relação com o seu utilizador, 

igualmente não requer um envolvimento significativo para que tal aconteça. 

Porém, aquelas que o estabeleçam, só beneficiarão se tiverem um 

reportório de interação, similar ao do partner em questão. 

 

Esta alteração na natureza das máquinas, traz consigo outras modificações, 

não na natureza do homem, mas na forma como ele se vê a si próprio e 

como vê o meio em que se movimenta. Se os acoplamentos de Stelarc, de 

uma forma extremista, eram empregues com propósitos de redesenhar o 

corpo humano, prolongando-o, aumentando-o e potencializando-o, esta 

nova arquitetura que vem redesenhar a máquina, não só prolonga o ser 
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humano, quer no seu corpo, quer na sua mente, como vem potencializar, 

quer a máquina, quer de quem dela usufrui. Clara está, a consequência 

desta nova formulação, para a identidade pessoal do ser humano: não que 

nós sejamos confundidos com as máquinas, maquinizando o corpo; não que 

elas sejam confundidas conosco, mecanizando o homem; mas a forma como 

as percepcionamos diferentemente, e como nos relacionamos com elas, 

vem-nos recolocar e reposicionar num mundo onde apenas se mantinha 

diálogo, de ser humano, para ser humano. Deveremos pensar, por isso, nas 

consequências que teria, a longo prazo, a interação, apenas com organismos 

de todo inanimados, inteligentemente racionais, mas estupidamente 

emocionais: efetivamente, acabar-se-ia por alterar as capacidades 

emocionais de cada utilizador que manuseasse tal matéria neutral. 
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ECOLOGIA PROFUNDA, ECOLOGIA SOCIAL E ECO-ÉTICA 

Carlos Antonio Fragoso Guimarães 

  

 
  

    "O novo paradigma (uma constelação de concepções, de valores, de 

percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade e que 

estabelece uma visão particular da realidade) pode ser chamado de uma 

visão de mundo holística, que concebe o mundo como um todo integrado, e 

não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser denominado 

visão ecológica, se o termo 'ecológica' for empregado num sentido muito 

mais amplo e mais profundo que o usual. A percepção ecológica profunda 

http://www.media.mit.edu/affect/
http://www.virose.pt/
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reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato 

de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos 

processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos dependentes 

desses processos)." 

Fritjof Capra 

  

     Quanto mais voltamos nossa atenção para as grandes dificuldades sociais 

de nossa época - quando nos detemos e refletimos sobre a grande crise em 

que vivemos, em todos os âmbitos de ação do ser humano e em todos os 

lugares -, mais percebemos as falhas de uma visão de mundo compartilhada 

por grande parte das pessoas influentes, responsáveis pelo comportamento 

do homem ocidental (e que, hoje, atinge também o homem oriental), como 

empresários, governantes e cientistas, e mais percebemos que estas falhas 

estão interligadas e não podem ser entendidas de forma isolada, ou linear, 

como peças autônomas de um relógio. 

 

     O conjunto de problemas que se abatem sobre as pessoas e a natureza 

estão profundamente enlaçados com uma determinada forma de se 

compreender o mundo, uma percepção da realidade que é reducionista, 

simplista e inadequada e que não leva em conta processos sistêmicos 

(interrelacionados), psicológicos e orgânicos (ecológicos) presentes nos 

relacionamentos, no padrão de relação, entre pessoas, entre estas e a 

sociedade - e entre pessoas, sociedades e natureza -, e muito menos valores 

humanos e existenciais, formadores de referenciais umbilicalmente ligados 

à qualidade de vida da população mundial, já que fatores ou caracteres 

fenomenológicos não fazem parte do pensamento linear-racionalista, e 

muito menos se adequam em gráficos cartesianos. 

 

     A forma tradicional de se compreender ou de se perceber a realidade - 

enfim, o paradigma subjacente a nossa visão de mundo - vem 

condicionando o comportamento humano ocidental - e todas as suas 

instituições - por mais de três séculos. Ela é constituída basicamente da idéia 

de que todo o universo é uma grande máquina, sem vida ou qualquer 

sentido além do de um sistema mecânico similar ao das máquinas feitas 

pelo homem, e, por isso, dentro do fugaz período de tempo a que se resume 

uma vida humana, é perfeitamente lícito, dentro desta concepção filosófica, 

que o indivíduo procure extrair o máximo deste sistema morto, a fim de dar 

um significado ao que, em última análise, e de acordo com esta visão, não 

parece igualmente ter significado algum: a existência humana. Daí o 

conjunto de caracteres típicos de nossa sociedade industrial e capitalista: a 

visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a 

ênfase na sobrevivência mais que na vivência e na melhoria real da 

qualidade de vida a partir do enriquecimento interpessoal, a crença num 

progresso material ilimitado num contínuo crescimento econômico 

explorador de recursos naturais limitados, o patriarcalismo com suas várias 

facetas e formas de dominação, etc. 

 

      O esgotamento, a anti-naturalidade e a destrutibilidade desta "visão ou 

concepção de mundo" - que ainda é ardorosamente adotada por nossos 

líderes políticos, empresários, cientistas e instituições - vêm sendo 

constantemente apontadas, de modo claro, por várias pessoas desde o 

início do século passado, na crítica ao automatismo e alienação humanas 

decorrentes da revolução industrial, mas a ideologia do capitalismo, 

detentora dos meios de comunicação de massa, e as instituições 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.html
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econômicas, que sempre usaram de uma gigantesca máquina de 

propaganda, acabam por abafar, em parte, este despertar de consciências, e 

a impor uma ideologia propícia a mascarar e a distorcer a percepção dos 

fatos e a perpetuar um conjunto de ações favoráveis aos seus interesses o 

objetivos gananciosos, ou seja, ela constrói toda uma "realidade" ficcional e 

alienante, embotando o senso crítico das pessoas, a fim de perpetuar a 

estrutura de poder que lhe é mais aprazível.  

 

     Mas o nível de agressividade deste paradigma e desta ideologia contra o 

sistema vivo "Terra" vem sendo tão estupidamente trágica, que já não é 

mais possível fechar os olhos ante à degradação sócio-ambiental que nosso 

moderno mundo industrial tem promovido, a não ser que o grau de 

alienação tenha chegado a tal ponto que embotou até mesmo o sentir a dor 

que as misérias de nossa civilização tecnicista tem causada à natureza e aos 

homens. De todos os cantos do planeta vemos os efeitos nocivos da forma 

materialista (filosofia altamente calculada para fazer parte dos hábitos de 

consumo da população) e pretensamente racional (esquecendo-se da 

sabedoria organísmica e intuitiva) de ver o mundo, e os efeitos são: 

  

     - O crescimento desordenado da população mundial,  especialmente 

entre os países mais pobres (entre os quais se inclui o Brasil da era Neo-

Liberal do vaidoso neo-imperador FHC), que é a resultante direta do 

crescimento das dificuldades sociais que impedem a educação básica que 

muito auxiliaria no planejamento familiar, aliás problema que aponta para o 

descaso que nossos políticos têm em pensar em termos sistêmicos e a longo 

prazo, e fazem da educação, como um todo, na prática, uma temática 

supérflua diante do ideal, basicamente industrial, de que o crescimento e 

riqueza de uma nação são medidos pelo crescimento linear da economia, 

que se concentra nas mãos de poucos, e de que um alto PIB é sinônimo de 

bem-estar social. Ora, sendo assim basta que a educação básica inculque os 

valores e os hábitos de um mundo industrial. 

 

     - A escassez de recursos, a bizarra e surreal distribuição de renda e a 

degradação do meio ambiente a fim de saciar a ânsia de crescimento 

econômico dos empresários, e/ou - por meio da exploração irracional dos 

recursos humanos e naturais - para o pagamento da dívida externa ou para 

cobrir o rombo de instituições financeiras incompetentes, parasitárias ou 

corruptas que combinam-se com uma crescente miséria moral e física de 

nosso povo, numa alienação política de causar dó, e a uma completa falta de 

senso crítico e valores humanistas que levam ao colapso das comunidades 

locais e à violência urbana que se tornou uma característica básica de 

nossos tempos. E toda a máquina da ideologia de consumo e do 

crescimento de lucros se põe, de forma drástica, contra tudo e todos que se 

levantem para questioná-la.  Ainda nos está bem forte na memória o 

descaso ou a manipulação a idéias de homens como Paulo Freire, Darcy 

Ribeiro, Betinho, Florestan Fernandes, os teólogos da Teologia da 

Libertação, os camponeses do MST, etc. 

 

      Existem soluções viáveis para os principais problemas sociais, mas o 

grande nó da questão está em mudarmos a nossa percepção individualista e 

egoísta e nossos valores burgueses em prol de um desenvolvimento 

sustentável, o que atinge em cheio a estrutura do poder e do sistema 

político-econômico de boa parte dos países, e, ainda mais, no Brasil, onde 

todos sabemos das desigualdades de todo o tipo entre os que tudo tem e os 
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que nada tem, a grande maioria, e onde recai a maior parte do peso e da 

hipocrisia dos sistemas institucionais estabelecidos a princípio, 

ironicamente, para o bem do povo. 

 

      E, de fato, começamos a ver, cada vez mais amplamente em todo o 

mundo, principalmente na Europa, uma gradual mas inevitável mudança de 

paradigma na ciência e na sociedade, a partir das pessoas comuns, de 

estudantes, da base, e não mais de autoridades ou orgulhosos experts 

diplomados em fragmentos do conhecimento humano. Mas esta nova 

compreensão ainda está longe de ser sequer pensada pela maioria dos 

líderes políticos, e, ainda menos, pelos empresários.  

 

      O reconhecimento de que é necessária uma profunda e radical mudança 

de percepção e de metas para garantir a nossa sobrevivência e a das demais 

espécies vivas que compartilham conosco, em estreita correlação, a odisséia 

terrestre não é feito pelos detentores do poder político e econômico que, 

aliás, a vêem como uma ameaça à estrutura que os sustenta. Eles sabem 

que os diferentes problemas estão interrelacionados, mas se recusam a 

reconhecer e adotar as chamadas soluções sustentáveis, preferindo fechar 

os olhos para não ver as conseqüências de suas atividades para as gerações 

futuras. A partir de um ponto de vista sistêmico, as únicas soluções viáveis 

são as soluções "sustentáveis", em que uma sociedade satisfaz suas 

necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras, como é 

comum de se ver nas chamadas "sociedades primitivas", como as indígenas, 

sem a carga intrometida da civilização branca. Nossa civilização se orgulha 

de seu racionalismo, mas o racionalismo é usado para justificar 

comportamentos profundamente irracionais e antiecológicos, num 

mecanismo justificador de racionalização. Ora, já não seria a hora de nos 

lembrarmos de que a humanidade, através da história, sempre se orgulhou 

do mais coração que da razão? Não é daí que vem o termo " fulano é 

humano", e outros semelhantes? 

 

      Existe um movimento de despertar para o fato de que as ações 

industriais, técnicas e altamente mecanicistas de nossa sociedade 

materialista está causando um sério abalo na qualidade de vida dos homens 

e demais seres vivos que constituem a biosfera. E movimentos como os do 

Greenpeace, os dos vários partidos verdes e a ampla aceitação e debates de 

assuntos ecológicos, como na Rio-Eco 92, parecem ser "sintomas" de uma 

gradual mas cada vez mais irreversível consciência de que todos nós 

fazemos parte de uma teia frágil, linda e muito mais profunda do que nos 

fazem crer nossas estruturas científicas e comerciais... fazemos parte da teia 

da vida que constitui um enorme organismo vivo e hoje seriamente 

ameaçado pela ganância e sede de poder de órgãos econômicos, industriais, 

políticos, científicos e religiosos, todos voltados para o conquistar e o 

manter o poder, quer seja material, quer seja ideológico. Mas há uma 

movimentação interna visível contra tudo isso, afinal somos células e nervos 

de Gaia, a Terra viva, e esta nova percepção Holística, sistêmica ou 

interrelacional entre todas as coisas que nos cercam, é chamada de Ecologia 

Profunda. 

 

      O filósofo Arne Naess caracterizou da seguinte forma a Ecologia 

Profunda: "A essência da ecologia profunda consiste em formular questões 

mais profundas", e, segundo Fritjof Capra, é essa também a essência de uma 

mudança de paradigma: "Precisamos estar preparados para questionar cada 

http://www.terravista.pt/FerNoronha/1770/index.html
http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.html
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aspecto isolado do velho paradigma. Eventualmente, não precisaremos nos 

desfazer de tudo, mas antes de sabermos isso, devemos estar dispostos a 

questionar tudo. Portanto, a Ecologia Profunda faz perguntas profundas a 

respeito dos próprios fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso 

modo de vida modernos, científicos, industriais, orientados para o 

crescimento e materialistas. Ela questiona todo esse paradigma com base 

numa perspectiva ecológica: a partir da perspectiva de nossos 

relacionamentos uns com os outros, com as gerações futuras e com a teia da 

vida da qual somos parte" (Capra, 1997, página 26). 

Ecologia Social 

 

      Ao lado da Psicologia Profunda, temos ainda uma escola filosófica que 

tem por base uma percepção eco-sistêmica da dinâmica social, ou uma 

percepção de relações entre partes. Ela complementa a ecologia ao mostrar 

os padrões culturais de organização social que produziram a atual super-

crise. É esse o foco da ecologia social, que é o nome genérico que podemos 

dar às várias disciplinas sociais que estudam a natureza antiecológica de 

muitas de nossas estruturas institucionais. 

 

      Segundo Riane Eisler, as várias escolas de Ecologia Social reconhecem a 

estrutura mecanicista e alienante, portanto profundamente antiecológica, 

de nossas instituições econômicas e sociais, que se modelam de acordo com 

um "sistema de dominação", como podemos ver, claramente, no 

capitalismo que se utilizou do mesmo processo de repressão à liberdade que 

acusava nos chamados países socialistas, especialmente nas ditaduras da 

América Latina. Sendo assim, as chamadas escolas marxistas nos permitem 

analisar diferentes padrões de dominação social impostas à cultura e à 

sociedade sob a forma de ideologia, muitíssimo vinculada através dos meios 

de comunicação, notadamente, nos dias de hoje, pela televisão, que é um 

veículo de comunicação de massa, associada à interesses políticos e 

comerciais pertencentes à classe econômica dominadora. 

 

      Além da Ecologia Social, podemos apontar também o ecofeminismo 

como uma escola especial de ecologia social voltada para a dinâmica de 

dominação social dentro do contexto do patriarcado, que permitiu o 

desenvolvimento de formas diversas de exploração: das mulheres pelos 

homens, da dominação hierárquica, capitalista, militarista e industrial, e em 

desenvolvimentos de teorias mecanicistas e controlistas do homem, como o 

taylorismo em administração, o behaviorismo em Psicologia, etc. Em 

particular, os ecofeministas mostram que a exploração extrema da natureza 

tem andado de mãos dadas com a das mulheres, que têm sido identificadas 

com a natureza através dos séculos. Não nos esqueçamos que o pai do 

empirismo, Francis Bacon, postulava que, tal como se fazia com as "bruxas" 

de sua época, "os segredos das natureza teriam de ser arrancados sob 

tortura", pois ela se apresenta "como uma mulher caprichosa"... 

Ética 

 

     Tudo o que diz respeito à percepção humana da realidade e, 

conseqüentemente, aos valores humanos que estão enlaçados com esta 

percepção, é de fundamental importância para a Ecologia Profunda. Já não 

podemos acreditar que nossas teorias e pesquisas científicas são isentas de 

valores, pois a própria escolha de como e o que devemos estudar e levar em 

consideração já é uma ação que se alinha com uma determinada forma ou 

maneira de fazer ciência, subjetivamente aceita como a mais "verdadeira". 
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Portanto, as chamadas abordagens dominantes (por exemplo, a Psicanálise, 

em Psicologia), tendem a impor uma forma de visão de homem que é 

estreitamente ligada a um paradigma já claramente nocivo à humanidade. 

 

      Segundo Capra, como oposição perceptual necessária a tudo isso, a 

ecologia profunda centraliza-se em valores holísticos e, mais propriamente, 

ecocêntricas (centralizados na Terra como um sistema vivo, Gaia). Nesta 

acepção, todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas 

ligadas umas às outras numa rede de interdependências, formando uma 

rede de vida dinâmica e auto-consistente. Aliás, com estas características, a 

própria rede parece ser um organismo. Neste sentido, o homem não é 

melhor ou pior que qualquer outra espécie, mas um componente 

fundamental desta rede, criado por ela, mantido por ela, influenciado por 

ela e tendo o poder de influenciá-la (tanto positiva quanto negativamente) 

tanto quanto é influenciado por ela. Aliás, somos meros nodos da rede da 

vida, juntamente com todas as outras espécies vivas, tendo a única 

diferença de sermos complexamente racionais, o que nos faz quase sempre 

nos identificarmos apenas com esta qualidade, esquecendo-nos de que o 

organismo, como um todo, possui uma racionalidade ainda mais sábia que a 

racionalidade intelectual. Assim, quando pisamos em algo pontudo, não 

ficamos a "analisar" se somos agredidos por um espinho, um prego ou uma 

agulha, nem nas origens deste incômodo, como o objeto foi parar ali ou 

quais as suas conseqüências, mas, "organísmicamente", sabiamente, 

retiramos imediatamente o pé, graças a uma sabedoria instintiva mais 

profunda e que é comum a todos os seres vivos, isso sem falar no 

sentimento humano.... Como disse Pascal, O coração tem razões que a razão 

desconhece"... 

 

      Quando esta percepção ecológica e holística mais profunda torna-se 

parte de nossa vivência e consciência cotidiana, emerge um sistema de 

relacionamento transpessoal mais maduro, uma ética radicalmente nova. 

 

      Esta ética de pertinência e de co-responsabilidade vivencial é 

extremamente necessária nos dias de hoje, uma vez que a maior parte do 

que fazemos, quer seja tecnicamente ou não, especialmente entre os 

sacerdotes do saber, os cientistas, não parece promover a vida e nem 

preservá-la, mas sim de a coisificar, banalizar e destruir cada vez mais a vida 

sob a égide de um paradigma mecanicista, sob o pretexto de crescimento 

econômico travestido de pseudo-valores antropocêntricos (como se o 

homem fosse um ser à parte da natureza complexa que o sustenta). Os 

cientistas mecanicistas, que crêem num universo máquina, projetam 

sistemas de armamentos com a capacidade de destruir inúmeras vezes toda 

a vida do planeta, desenvolvem novos produtos químicos que contaminam o 

meio ambiente global sem nenhum respeito ético pela vida, ou 

desenvolvem mutações em microorganismos vivos que podem ser soltos 

por ai sem muito pensarem nas conseqüências de seu mister, isso sem falar 

de psicólogos que torturam animais e acabam por acreditar que o homem 

pode ser manipulado da mesma forma, além do mecanicismo econômico, 

que descarta qualquer possibilidade de se incluir valores e/ou qualidade de 

vida em seus gráficos de oferta e procura. 

 

      Como nos diz o físico Fritjof Capra e outros estudiosos da filosofia da 

Ciência, alienadamente "Não reconhecemos que os valores Não são 

periféricos à ciência e nem à tecnologia, mas constituem a sua própria força 

http://www.terravista.pt/FerNoronha/1770/index.html
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motriz". Culturalmente, acreditamos que os valores podem ser separados 

dos fatos (objetividade), e assim pensamos que os fatos científicos são 

independentes daquilo que fazemos e, portanto, são isentos de valores. "Na 

verdade os fatos científicos emergem de toda uma constelação de 

percepções, valores e ações humanas - em uma palavra, emergem de um 

paradigma - dos quais não podem ser separados. (...). Portanto os cientistas 

são responsáveis por suas pesquisas não apenas intelectualmente, mas 

moralmente. Dentro do contexto da Ecologia Profunda, a visão segundo a 

qual esses valores são inerentes a toda a natureza viva está alicerçada na 

experiência profunda, ecológica ou espiritual, de que a natureza e o eu são 

um só. Essa expansão do eu até a identificação com a natureza é a instrução 

básica da ecologia profunda(...)" (Capra, 1997, p. 29). 

 

      Esta percepção de que pertencemos, ou melhor, de que somos parte de 

um todo sistêmico - e que é encontrada intuitivamente nas crianças, nos 

índios, em algumas comunidades orientais, nas tradições mais antigas dos 

povos da Europa pré-cristã e em outras comunidades ditas 

preconceituosamente de primitivas, sentidas por poetas, biólogos e artistas 

de todos os tempos - acaba por gerar um comportamento ético-vivencial 

que advém de dentro da própria alma do ser humano, ao contrário de uma 

ética aceita intelectualmente, como, por exemplo, na teoria da Psicanálise 

como uma ética, que é cara aos lacanianos, o que não deixa de ser meio 

absurdo por ser esta teoria (a Psicanálise) reconhecidamente pessimista em 

relação ao homem (o destino do homem é ser um neurótico ou um normal 

mais ou menos infeliz dentro de uma sociedade que não lhe permite viver 

suas pulsões de modo satisfatório). Já a percepção de que somos muito mais 

do que nos permite crer os limites de nossa pele muda totalmente a 

situação, como nas fala Arne Naess: 

 

      "O cuidado flui naturalmente se o 'eu' é ampliado ou aprofundado de 

modo que a proteção da Natureza livre seja SENTIDA e CONCEBIDA como 

PROTEÇÃO DE NÓS MESMOS ... Assim como não precisamos de nenhuma 

moralidade vinda de um nível intelectual para nos fazermos respirar do 

mesmo modo se o seu 'eu', no sentido mais amplo desta palavra, abraça um 

outro ser, você não precisa de advertências morais ou linearmente 

intelectuais para demonstrar cuidado e afeição... você o faz por si mesmo, 

sem sentir nenhuma pressão moral para fazê-lo... Se a realidade é como é 

experimentada pelo eu ecológico, nosso comportamento, de maneira 

natural e bela, segue espontaneamente as normas da ética ambientalista". 

 

      E, mais uma vez, como nos esclarece Capra, "o que isso implica não é o 

fato de que o vínculo entre uma percepção ecológica do mundo e o 

comportamento correspondente não é uma conexão lógica, mas 

psicológica. A lógica não nos persuade de que deveríamos viver respeitando 

certas normas, uma vez que somos uma parte integral da teia da vida. No 

entanto, se temos esta percepção, ou a experiência, ecológica profunda de 

sermos parte importante da teia da vida, então estaremos (em oposição a 

deveríamos estar) inclinados a cuidar de toda a natureza viva." Poderíamos 

tomar, como modelo paradigmático desta Vivência profunda de pertencer à 

natureza, a vida de um dos maiores poetas e místicos da humanidade, São 

Francisco de Assis. 

 

      O vínculo experiencial-fenomenológico entre Ecologia Profunda e 

Psicologia Profunda (esta no sentido junguiano, rogeriano e/ou transpessoal 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/misticos.html
http://www.geocities.com/Vienna/2809/jung.html
http://www.geocities.com/Vienna/2809/psicho.html
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do termo), que se faz presente na concepção do eu ecológico, está sendo 

explorado por vários autores, entre eles o filósofo Warwick Fox, que cunhou 

o termo "ecologia transpessoal", ou o historiador Theodore Roszak, que se 

utiliza do termo "ecopsicologia", que expressam a conexão profunda entre a 

psicologia não-freudiana e a ecologia, que antes eram consideradas áreas 

completamente separadas. 

 

       Sendo assim, como nos diz Capra (ob. cit), a ênfase da mudança de 

paradigma, hoje, nos aponta para a saída de uma ênfase nas ciências que 

manipulavam o mundo como uma maquininha morta, como a física clássica, 

para as ciências da vida, como a biologia, a ecologia e a psicologia. 
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ELEMENTOS PARA UMA CARTOGRAFIA DA GRUPALIDADE 
Peter Pál Pelbart   

 

Para pensar a questão da grupalidade, pretendo oferecer alguns tópicos 
conceituais distintos, inspirados em diferentes pensadores. Não posso, aqui, 
aprofundar nenhum deles, será uma evocação supersônica de cada um, 
talvez um pouco selvagem. O propósito é que cada um escolha, disso tudo, 
o que mais lhe interesse para pensar a questão dos grupos, deixando de 
lado o resto, e componha sua problemática segundo suas necessidades. 

Indivíduo, potência 

Cada indivíduo poderia ser definido por um grau de potência singular e, por 
conseguinte, por um certo poder de afetar e de ser afetado. Deleuze gosta 
de dar o exemplo do carrapato, que busca o lugar mais alto da árvore, 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/transpessoal.htm
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depois se deixa cair quando passa algum mamífero, e se enfia debaixo da 
pele do animal, chupando o seu sangue. A luz, o cheiro, o sangue ς eis os 
três elementos que afetam o carrapato. Ele pode ficar um tempo 
longuíssimo na espera jejuante em meio à floresta imensa e silenciosa, 
depois ploft, o festim de sangue, e depois quiçá a morte. Então o que é um 
carrapato? Ora, ele deve ser definido pelos seus afectos. Como fazer a 
cartografia de seus afeŎǘƻǎΚ /ƻƳƻ ƳŀǇŜŀǊ άŜǘƻƭƻƎƛŎŀƳŜƴǘŜέ ƻǎ ŀŦŜŎǘƻǎ ŘŜ 
uma pessoa? É óbvio que os afectos de que é capaz um burocrata e um 
dançarino não são os mesmos. O poder de ser afetado de um burocrata, 
basta ler Kafka para ter uma idéia claríssima. E a capacidade de ser afetado e 
de afetar de um artista, qual é? Será que a de um dançarino é a mesma que 
a de um ator? Será que a de um acrobata é a mesma que a do jejuador? De 
novo Kafka, vejam-se aqueles pequenos contos sobre artistas, em O Artista 
da Fome, por exemplo. 

Então somos um grau de potência, definido por nosso poder de afetar e de 
ser afetado, e não sabemos o quanto podemos afetar e ser afetados, é 
sempre uma questão de experimentação. Não sabemos ainda o que pode o 
corpo, diz Espinosa. Vamos aprendendo a selecionar o que convém com o 
nosso corpo, o que não convém, o que com ele se compõe, o que tende a 
decompô-lo, o que aumenta sua força de existir, o que a diminui, o que 
aumenta sua potência de agir, o que a diminui, e, por conseguinte, o que 
resulta em alegria, ou tristeza. Vamos aprendendo a selecionar nossos 
encontros, e a compor, é uma grande arte. A tristeza é toda paixão que 
implica uma diminuição de nossa potência de agir; a alegria, toda paixão que 
aumenta nossa potência de agir. Isso abre para um problema ético 
importante: como é que aqueles que detêm o poder fazem questão de nos 
afetar de tristeza? As paixões tristes como necessárias ao exercício do 
poder. Inspirar paixões tristes ς é a relação necessária que impõe o 
sacerdote, o déspota, inspirar tristeza em seus sujeitos. A tristeza não é algo 
vago, é o afecto enquanto ele implica a diminuição da potência de agir. 

Existir é, portanto, variar em nossa potência de agir, entre esses dois pólos, 
essas subidas e descidas, elevações e quedas. 

Então, como preencher o poder de afetar e ser afetado que nos 
corresponde? Por exemplo, podemos apenas ser afetados pelas coisas que 
nos rodeiam, nos encontros que temos ao sabor do acaso, podemos ficar à 
mercê deles, passivamente, e portanto ter apenas paixões. E esses 
encontros podem apenas ser maus encontros, que nos dêem paixões tristes, 
ódio, inveja, ressentimento, humilhação, e isso diminui nossa força de existir 
e nos separa de nossa potência de agir. Ora, poucos filósofos combateram 
tão ardentemente o culto das paixões tristes, mas não por razões morais, e 
sim por razões, digamos, éticas. O que Espinosa quer dizer é que as paixões 
não são um problema, elas existem e são inevitáveis, não são boas nem 
ruins, são necessárias no encontro dos corpos e nos encontros das idéias. O 
que, sim, numa certa medida, é evitável são as paixões tristes, que nos 
escravizam na impotência. Em outros termos, apenas por meio das paixões 
alegres nós nos aproximamos daquele ponto de conversão em que podemos 
deixar de apenas padecer, para podermos agir; deixar de ter apenas 
paixões, para podermos ter ações, para podermos desdobrar nossa potência 
de agir, nosso poder de afetar, nosso poder de sermos a causa direta das 
nossas ações, e não de obedecermos sempre a causas externas, padecendo 
delas, estando sempre à mercê delas. 

Deleuze insiste no seguinte: ninguém sabe de antemão de que afectos é 
capaz, não sabemos ainda o que pode um corpo ou uma alma, é uma 
questão de experimentação, mas também de prudência. É essa a 
interpretação etológica de Deleuze: a ética seria um estudo das 
composições, da composição entre relações, da composição entre poderes. 
A questão é saber se as relações podem compor-se para formar uma nova 
ǊŜƭŀœńƻ Ƴŀƛǎ άŜǎǘŜƴŘƛŘŀέΣ ƻǳ ǎŜ ƻǎ ǇƻŘŜǊŜǎ ǇƻŘŜƳ ǎŜ ŎƻƳǇƻǊ ŘŜ ƳƻŘƻ ŀ 
constituir um ǇƻŘŜǊ Ƴŀƛǎ ƛƴǘŜƴǎƻΣ ǳƳŀ ǇƻǘşƴŎƛŀ Ƴŀƛǎ άƛƴǘŜƴǎŀέΦ ¢Ǌŀǘŀ-se 
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ŜƴǘńƻΣ ŘƛȊ 5ŜƭŜǳȊŜΣ Řŀǎ άǎƻŎƛŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎΦ /ƻƳƻ ƛƴŘƛǾƝŘǳƻǎ ǎŜ 
compõem para formar um indivíduo superior, ao infinito? Como um ser 
pode tomar um outro no seu mundo, mas conservando ou respeitando as 
ǊŜƭŀœƿŜǎ Ŝ ƻ ƳǳƴŘƻ ǇǊƽǇǊƛƻǎΚέόмύ 

A partir daí, pode-ǎŜ ǇŜƴǎŀǊ ŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳƛœńƻ ŘŜ ǳƳ άŎƻǊǇƻέ ƳǵƭǘƛǇƭƻ ŎƻƳ ǎǳŀǎ 
relações específicas de velocidade e de lentidão. Pensar um corpo grupal 
como essa variação contínua entre seus elementos heterogêneos, como 
afetação recíproca entre potências singulares, numa certa composição de 
ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ Ŝ ƭŜƴǘƛŘńƻΦ aŀǎ ŎƻƳƻ ǇŜƴǎŀǊ ŀ ŎƻƴǎƛǎǘşƴŎƛŀ Řƻ άŎƻƴƧǳƴǘƻέΚ 
5ŜƭŜǳȊŜ Ŝ DǳŀǘǘŀǊƛ ƛƴǾƻŎŀƳ ŎƻƳ ŦǊŜǉǸşƴŎƛŀ ǳƳ άǇƭŀƴƻ ŘŜ ŎƻƴǎƛǎǘşƴŎƛŀέΣ ǳƳ 
άǇƭŀƴƻ ŘŜ ŎƻƳǇƻǎƛœńƻέΣ ǳƳ άǇƭŀƴƻ ŘŜ ƛƳŀƴşƴŎƛŀέΦ bǳƳ Ǉƭŀƴƻ ŘŜ 
composição, trata-se de acompanhar as conexões variáveis, as relações de 
velocidade e lentidão, a matéria anônima e impalpável dissolvendo formas e 
pessoas, estratos e sujeitos, liberando movimentos, extraindo partículas e 
afectos. É um plano de proliferação, de povoamento e de contágio. Num 
plano de composição o que está em jogo é a consistência com a qual ele 
reúne elementos heterogêneos, disparatados. Como diz a conclusão 
praticamente ininteligível de Mil Platôs, o que se inscreve num plano de 
composição são os acontecimentos, as transformações incorporais, as 
essencias nômades, as variações intensivas, os devires, os espaços lisos ς é 
sempre um corpo sem órgãos. 

 

O comum 

Seria preciso agora pensar a questão do comum, tão importante quando se 
considera um grupo, uma sociedade, um conjunto humano. Uma 
constatação trivial é evocada com insistência por vários autores 
contemporâneos, entre eles Toni Negri, Giorgio Agamben, Paolo Virno, 
Jean-Luc Nancy, ou mesmo Maurice Blanchot. A saber, a de que vivemos 
ƘƻƧŜ ǳƳŀ ŎǊƛǎŜ Řƻ άŎƻƳǳƳέΦ !ǎ ŦƻǊƳŀǎ ǉǳŜ ŀƴǘŜǎ ǇŀǊŜŎƛŀƳ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ŀƻǎ 
homens um contorno comum, e asseguravam alguma consistência ao laço 
social, perderam sua pregnância e entraram definitivamente em colapso, 
desde a esfera dita pública, até os modos de associação consagrados, 
comunitários, nacionais, ideológicos, partidários, sindicais. Perambulamos 
em meio a espectros do comum: a mídia, a encenação política, os consensos 
econômicos consagrados, mas igualmente as recaídas étnicas ou religiosas, 
a invocação civilizatória calcada no pânico, a militarização da existência para 
ŘŜŦŜƴŘŜǊ ŀ άǾƛŘŀέ ǎǳǇƻǎǘŀƳŜƴǘŜ άŎƻƳǳƳέΣ ƻǳΣ Ƴŀƛǎ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ, para 
ŘŜŦŜƴŘŜǊ ǳƳŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǾƛŘŀ Řƛǘŀ άŎƻƳǳƳέΦ bƻ ŜƴǘŀƴǘƻΣ ǎŀōŜƳƻǎ ōŜƳ ǉǳŜ 
Ŝǎǎŀ άǾƛŘŀέ ƻǳ άŦƻǊƳŀ ŘŜ ǾƛŘŀέ ƴńƻ Ş ǊŜŀƭƳŜƴǘŜ άŎƻƳǳƳέΣ ǉǳŜ ǉǳŀƴŘƻ 
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compartilhamos esses consensos, essas guerras, esses pânicos, esses circos 
políticos, esses modos caducos de agremiação, ou mesmo esta linguagem 
que fala em nosso nome, somos vítimas ou cúmplices de um seqüestro. 

Se de fato há hoje um seqüestro do comum, uma expropriação do comum, 
ou uma manipulação do comum, sob formas consensuais, unitárias, 
espetacularizadas, totalizadas, transcendentalizadas, é preciso reconhecer 
ǉǳŜΣ ŀƻ ƳŜǎƳƻ ǘŜƳǇƻ Ŝ ǇŀǊŀŘƻȄŀƭƳŜƴǘŜΣ ǘŀƛǎ ŦƛƎǳǊŀœƿŜǎ Řƻ άŎƻƳǳƳέ 
começam a aparecer finalmente naquilo que são, puro espectro. Num outro 
contexto, Deleuze lembra que, a partir sobretudo da Segunda Guerra 
Mundial, os clichês começaram a aparecer naquilo que são, meros clichês, 
os clichês da relação, os clichês do amor, os clichês do povo, os clichês da 
política ou da revolução, os clichês daquilo que nos liga ao mundo ς e é 
quando eles assim, esvaziados de sua pregnância, se revelaram como 
clichês, isto é, imagens prontas, pré-fabricadas, esquemas reconhecíveis, 
meros decalques do empírico, somente então pôde o pensamento liberar-se 
ŘŜƭŜǎ ǇŀǊŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ŀǉǳƛƭƻ ǉǳŜ Ş άǊŜŀƭέΣ ƴŀ ǎǳŀ ŦƻǊœŀ ŘŜ ŀŦŜǘŀœńƻΣ ŎƻƳ 
conseqüências estéticas e políticas a determinar. 

Ora, hoje, tanto a percepção do seqüestro do comum como a revelação do 
caráter espectral desse comum transcendentalizado se dá em condições 
muito específicas. A saber, precisamente num momento em que o comum, 
e não a sua imagem, está apto a aparecer na sua máxima força de afetação, 
e de maneira imanente, dado o novo contexto produtivo e biopolítico atual. 
Trocando em miúdos: diferentemente de algumas décadas atrás, em que o 
comum era definido mas também vivido como aquele espaço abstrato, que 
conjugava as individualidades e se sobrepunha a elas, seja como espaço 
público, seja como política, hoje o comum é o espaço produtivo por 
excelência. O contexto contemporâneo trouxe à tona, de maneira inédita na 
história, pois no seu núcleo propriamente econômico e biopolítico, a 
ǇǊŜǾŀƭşƴŎƛŀ Řƻ άŎƻƳǳƳέΦ h ǘǊŀōŀƭƘƻ Řƛǘƻ ƛƳŀǘŜǊƛŀƭΣ ŀ ǇǊƻŘǳœńƻ Ǉƽǎ-fordista, 

o capitalismo cognitivo, todos eles são fruto da emergência do comum: eles 
todos requisitam faculdades vinculadas ao que nos é mais comum, a saber, 
a linguagem, e seu feixe correlato, a inteligência, os saberes, a cognição, a 
memória, a imaginação e, por conseguinte, a inventividade comum. Mas 
também requisitos subjetivos vinculados à linguagem, tais como a 
capacidade de comunicar, de relacionar-se, de associar, de cooperar, de 
compartilhar a memória, de forjar novas conexões e fazer proliferar as 
redes. Nesse contexto de um capitalismo em rede ou conexionista, que 
alguns até chamam de rizomático, pelo menos idealmente aquilo que é 
comum é posto para trabalhar em comum. Nem poderia ser diferente: 
afinal, o que seria uma linguagem privada? O que viria a ser uma conexão 
solipsista? Que sentido teria um saber exclusivamente auto-referido? Pôr 
em comum o que é comum, colocar para circular o que já é patrimônio de 
todos, fazer proliferar o que está em todos e por toda parte, seja isto a 
linguagem, a vida, a inventividade. Mas essa dinâmica assim descrita só 
parcialmente corresponde ao que de fato acontece, já que ela se faz 
acompanhar pela apropriação do comum, pela expropriação do comum, 
pela privatização do comum, pela vampirização do comum empreendida 
pelas diversas empresas, máfias, estados, instituições, com finalidades que o 
capitalismo não pode dissimular, mesmo em suas versões mais rizomáticas. 

Sensorialidade alargada 

Se a linguagem, que desde Heráclito era considerada o mais comum, 
tornou-se hoje o cerne da própria produção, como intelecto geral, como 
conjunto dos cérebros em cooperação, como intelectualidade de massa, é 
preciso dizer que o comum contemporâneo é mais amplo do que a mera 
linguagem, dado o contexto da sensorialidade alargada, da circulação 
ininterrupta de fluxos, da sinergia coletiva, da pluralidade afetiva e da 
subjetividade coletiva daí resultante. Esse comum passa hoje pelo bios social 
propriamente dito, pelo agenciamento vital, material e imaterial, biofísico e 
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semiótico, que constitui hoje o núcleo da produção econômica mas também 
da produção de vida comum. Ou seja, é a potência de vida da multidão, no 
seu misto de inteligência coletiva, de afetação recíproca, de produção de 
laço, de capacidade de invenção de novos desejos e novas crenças, de novas 
associações e novas formas de cooperação, como diz Maurizio Lazzarato na 
esteira de Tarde (2), que é cada vez mais a fonte primordial de riqueza do 
próprio capitalismo. Por isso mesmo este comum é o visado pelas capturas e 
seqüestros capitalísticos, mas é esse comum igualmente que os extrapola, 
fugindo-lhe por todos os lados e todos os poros. 

Sendo assim, seríamos tentados a redefinir o comum a partir desse contexto 
preciso. Parafraseando Paolo Virno, seria o caso de postular o comum mais 
como premissa do que como promessa, mais como um reservatório 
compartilhado, feito de multiplicidade e singularidade, do que como uma 
unidade atual compartida, mais como uma virtualidade já real do que como 
uma unidade ideal perdida ou futura. Diríamos que o comum é um 
reservatório de singularidades em variação contínua, uma matéria 
anorgânica, um corpo sem órgãos, um ilimitado (apeiron) apto às 
individuações as mais diversas. Apesar de seu uso um tanto 
ǎǳōǎǘŀƴŎƛŀƭƛȊŀŘƻΣ ŜƳ ŀƭƎǳƴǎ Ŏŀǎƻǎ ƻ ǘŜǊƳƻ άƳǳƭǘƛŘńƻέ ǘŜƴǘŀ ǊŜƳŜǘŜǊ ŀ ǳƳ 
tal conceito, na dinâmica que propõe entre o comum e o singular, a 
multiplicidade e a variação, a potência desmedida e o poder soberano que 
tenta contê-la, regulá-la ou modulá-la. 

Como se vê, quando se concebe o comum como um fundo virtual, como 
vitalidade social pré-individual, como pura heterogeneidade não totalizável, 
ele nada tem a ver com unidade, medida, soberania, muito menos com as 
figuras midiáticas, políticas, imperiais que pretendem hipostasiá-lo, 
representá-lo ou expropriá-lo. Daí porque a resistência hoje passa por um 
êxodo em relação a essas instâncias que transcendentalizam o comum, e 
sobretudo pela experimentação imanente desse comum, pelas composições 

e recomposições que o perfazem, pelas redistribuições de afeto que essas 
composições e recomposições propiciam, pelos novos possíveis que a partir 
daí se abrem e se inventam. 

Nostalgias da comunidade 

Jean-Luc Nancy, em seu La Communauté Desoeuvrée (3), lembra que, 
segundo a tradição teórica ocidental, lá onde há sociedade, perdeu-se a 
comunidade. Quem diz sociedade já diz perda ou degradação de uma 
intimidade comunitária, de tal maneira que a comunidade é aquilo que a 
sociedade destruiu. É assim que teria nascido o solitário, aquele que no 
interior da sociedade desejaria ser cidadão de uma comunidade livre e 
soberana, precisamente aquela que a sociedade arruinou. Rousseau, por 
exemplo, seria o primeiro pensador da comunidade, que tinha a 
άŎƻƴǎŎƛşƴŎƛŀ ŘŜ ǳƳŀ ǊǳǇǘǳǊŀ όǘŀƭǾŜȊ ƛǊǊŜǇŀǊłǾŜƭύ ŘŜǎǎŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜέΦ 9ƭŜ Ŧƻƛ 
ǎŜƎǳƛŘƻ ǇŜƭƻǎ ǊƻƳŃƴǘƛŎƻǎΣ ǇƻǊ IŜƎŜƭΦ 5ƛȊ bŀƴŎȅΥ ά!ǘŞ ƴƽǎΣ ŀ ƘƛǎǘƽǊƛŀ ǘŜǊł 
sido pensada sob fundo de [uma] comunidade perdida ς [uma comunidade] 
a reeƴŎƻƴǘǊŀǊ ƻǳ ŀ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳƛǊέΦ ! ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ǇŜǊŘƛŘŀ ƻǳ ǊƻƳǇƛŘŀ ǇƻŘŜ 
ser exemplificada de várias formas, como a família natural, a cidade 
ateniense, a república romana, a primeira comunidade cristã, corporações, 
comunas ou fraternidades... Sempre referida a uma era perdida em que a 
comunidade se tecia em laços estreitos, harmoniosos, e dava de si mesma, 
ǇŜƭŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳƛœƿŜǎΣ ǊƛǘƻǎΣ ǎƝƳōƻƭƻǎΣ ŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀœńƻ ŘŜ ǎǳŀ ǳƴƛŘŀŘŜΦ ά5ƛǎǘƛƴǘŀ 
da sociedade (...) a comunidade não é apenas a comunicação íntima de seus 
membros entre si, mas também a comunhão orgânica dela mesma com sua 
ǇǊƽǇǊƛŀ ŜǎǎşƴŎƛŀΦέ 9ƭŀ Ş ŎƻƴǎǘƛǘǳƝŘŀ ǇŜƭƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛƭƘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ǳƳŀ 
identidade, segundo o modelo da família e do amor. 

O autor conclui que seria preciso desconfiar dessa consciência retrospectiva 
da perda da comunidade e de sua identidade, bem como do ideal 
prospectivo que essa nostalgia produz, uma vez que ela acompanha o 
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Ocidente desde seu início. A cada momento de sua história ele se entrega a 
uma nostalgia de uma comunidade perdida, desaparecida, arcaica, 
deplorando a perda de uma familiaridade, de uma fraternidade, de um 
convívio. O curioso é que a verdadeira consciência da perda da comunidade 
é cristã: a comunidade pela qual anseiam Rousseau, Schlegel, Hegel, 
Bakunin, Marx, Wagner ou Mallarmé se pensa como comunhão, no seio do 
corpo místico de Cristo. A comunidade seria o mito moderno da participação 
do homem na vida divina. O anseio de comunidade seria uma invenção 
tardia que visava responder à dura realidade da experiência moderna, da 
qual a divindade se retirava infinitamente (como o mostrou Hölderlin). A 
morte de Deus seria um modo de se referir à morte da comunidade, e traria 
embutida essa promessa de uma ressurreição possível, numa imanência 
comum entre o homem e Deus. Toda a consciência cristã, moderna, 
humanista da perda da comunidade vai nessa direção. 

A comunidade nunca existiu 

!ƻ ǉǳŜ bŀƴŎȅ ǊŜǎǇƻƴŘŜΣ ǎƛƳǇƭŜǎƳŜƴǘŜΥ άLa communauté n´a pas eu lieuέ ό! 
comunidade nunca existiu). Nem nos índios guayaqui, nem no espírito de 
um povo hegeliano, ƴŜƳ ƴŀ ŎǊƛǎǘŀƴŘŀŘŜΦ ά! Gesellschaft (sociedade) não 
veio, com o Estado, a indústria, o capital, dissolver uma Gemeinschaft 
όŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜύ ŀƴǘŜǊƛƻǊΦέ {ŜǊƛŀ Ƴŀƛǎ ŎƻǊǊŜǘƻ ŘƛȊŜǊ ǉǳŜ ŀ άǎƻŎƛŜŘŀŘŜέΣ 
compreendida como associação dissociante das forças, das necessidades e 
dos signos, tomou o lugar de alguma coisa para a qual não temos um nome, 
nem conceito, e que mantinha uma comunicação muito mais ampla do que 
a do laço social (com os deuses, o cosmo, os animais, os mortos, os 
desconhecidos) e ao mesmo tempo uma segmentação muito mais definida, 
ŎƻƳ ŜŦŜƛǘƻǎ Ƴŀƛǎ ŘǳǊƻǎ όŘŜ ǎƻƭƛŘńƻΣ ƛƴŀǎǎƛǎǘşƴŎƛŀΣ ǊŜƧŜƛœńƻ ŜǘŎΦύΦ ά! 
sociedade não se construiu sobre a ruína de uma comunidade (...) a 
comunidade, longe de ser o que a sociedade teria rompido ou perdido, é o 
que nos acontece ς questão, espera, acontecimento, imperativo ς a partir da 

sociedade. (...) Nada foi perdido, e por esta razão nada está perdido. Só nós 
ŜǎǘŀƳƻǎ ǇŜǊŘƛŘƻǎΣ ƴƽǎ ǎƻōǊŜ ǉǳŜƳ ƻ Ψƭŀœƻ ǎƻŎƛŀƭΩ όŀǎ ǊŜƭŀœƿŜǎΣ ŀ 
ŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻύΣ ƴƻǎǎŀ ƛƴǾŜƴœńƻΣ ǊŜŎŀƛ ǇŜǎŀŘŀƳŜƴǘŜΦΦΦέ 

Ou seja, a comunidade perdida não passa de um fantasma. Ou aquilo que 
ǎǳǇƻǎǘŀƳŜƴǘŜ ǎŜ ǇŜǊŘŜǳ Řŀ άŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜέΣ ŀǉǳŜƭŀ ŎƻƳǳƴƘńƻΣ ǳƴƛŘŀŘŜΣ 
copertinência, é essa perda que é precisamente constitutiva da comunidade. 
Em outros termos, e da maneira mais paradoxal, a comunidade só é 
pensável enquanto negação da fusão, da homogeneidade, da identidade 
consigo mesma. A comunidade tem por condição precisamente a 
heterogeneidade, a pluralidade, a distância. Daí a condenação categórica do 
desejo de fusão comunial, pois implica sempre a morte ou o suicídio, de que 
o nazismo seria um exemplo extremo. O desejo de fusão unitária pressupõe 
a pureza unitária, e sempre se pode levar mais longe as exclusões sucessivas 
daqueles que não respondem a essa pureza, até desembocar no suicídio 
coletivo. Aliás, por um certo tempo, o próprio termo comunidade, dado o 
seqüestro de que foi objeto por parte dos nazistas, com seu elogio da 
άŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ Řƻ ǇƻǾƻέΣ ŘŜǎŜƴŎŀŘŜŀǾŀ ǳƳ ǊŜŦƭŜȄƻ ŘŜ ƘƻǎǘƛƭƛŘŀŘŜ ƴŀ 
esquerda alemã. Foram precisos vários anos para que o termo fosse 
desvinculado do nazismo e reconectado com a palavra comunismo (4). Em 
todo caso, a imolação, por meio ou em nome da comunidade, fazia a morte 
ser reabsorvida pela comunidade, com o que a morte tornava-se plena de 
sentido, de valores, de fins, de história. É a negatividade reabsorvida (a 
morte de cada um e de todos reabsorvida na vida do infinito). Mas a obra de 
morte, insiste Nancy, não pode fundar uma comunidade. Muito pelo 
contrário: é unicamente a impossibilidade de fazer obra da morte que 
poderia fundar a comunidade. 

Ao desejo fusional, que da morte faz obra, contrapõe-se uma outra visão de 
comunidade, na contramão de toda nostalgia, de toda metafísica comunial. 
Segundo o autor não surgiu ainda uma tal figura de comunidade. Talvez isso 
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queira dizer que aprendemos devagar que não se trata de modelar uma 
essência comunitária, mas antes de pensar a exigência insistente e insólita 
de comunidade, para além dos totalitarismos que se insinuam de todo lado, 
dos projetos técnico-econômicos que substituíram os projetos comunitários-
comunistas-humanistas. Nesse sentido a exigência de comunidade ainda nos 
seria desconhecida, é uma tarefa, mesmo com as inquietudes pueris, por 
vezes confusas, de ideologias comuniais ou conviviais. Por que essa 
exigência de comunidade nos seria desconhecida? Pois a comunidade, na 
contramão do sonho fusional, é feita de interrupção, fragmentação, 
suspense, é feita dos seres singulares e seus encontros. Daí porque a própria 
idéia de laço social que se insinua na reflexão sobre a comunidade é 
artificiosa, pois elide precisamente esse entre. Comunidade como o 
compartilhamento de uma separação dada pela singularidade. 

 

Chegamos assim a uma idéia curiosa. Se a comunidade é o contrário da 
sociedade, não é porque seria o espaço de uma intimidade que a sociedade 
destruiu, mas quase o contrário, porque ela é o espaço de uma distância 
que a sociedade, no seu movimento de totalização, não pára de esconjurar. 
Em outras palavras, como diz Blanchot em seu livro La Communauté 
Inavouable (5), na comunidade já não se trata de uma relação do Mesmo 
com o Mesmo, mas de uma relação na qual intervém o Outro, e ele é 

sempre irredutível, sempre em dissimetria, ele introduz a dissimetria. Por 
um lado, então, o infinito da alteridade encarnada pelo Outro devasta a 
inteireza do sujeito, fazendo ruir sua identidade centrada e isolada, abrindo-
o para uma exterioridade irrevogável, num inacabamento constitutivo. Por 
outro lado, essa dissimetria impede que todos se reabsorvam numa 
totalidade que constituiria uma individualidade ampliada, como costuma 
acontecer quando, por exemplo, os monges se despojam de tudo para fazer 
parte de uma comunidade, mas a partir desse despojamento tornam-se 
possuidores de tudo, assim como no kibutz, ou nas formas reais ou utópicas 
de comunismo. Em contrapartida, está isso que já mal ousaremos chamar 
de comunidade, pois não é uma comunidade de iguais, e que seria antes 
uma ausência de comunidade, no sentido de que é uma ausência de 
reciprocidade, de fusão, de unidade, de comunhão, de posse. Essa 
comunidade negativa, como a chamou Georges Bataille, comunidade dos 
que não têm comunidade, assume a impossibilidade de sua própria 
coincidência consigo mesma. Pois ela é fundada, como diria ele, sobre o 
absoluto da separação que tem necessidade de afirmar-se para se romper 
até tornar-se relação, relação paradoxal, insensata. Insensatez que está 
numa recusa que talvez Bartleby dramatize da maneira mais extrema: a 
recusa de fazer obra. É ali onde a comunidade serve para... nada. É ali, 
talvez, que ela começa a tornar-se soberana. Ousemos levar esse 
pensamento ao seu extremo, com todo o risco que ele comporta, já que não 
se trata aqui de transmitir uma doutrina, mas experimentar um feixe de 
idéias. 

Maio de 68 e o desejo de comunidade 

Seria preciso retornar agora ao tema da comunidade, tendo por pano de 
fundo essa idéia nada convencional, pois contraria nossa tradição 
produtivista e comunicacional, tanto de soberania quanto de comunidade. 
Poderíamos acompanhar o belo comentário feito por Maurice Blanchot 
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sobre o maio de 68, logo na seqüência de suas observações a respeito da 
obra de Bataille sobre a comunidade impossível, a comunidade ausente, a 
comunidade negativa, a comunidade dos que não têm comunidade. 

Depois de uma descrição da atmosfera do maio de 68, que inclui a 
comunicação explosiva, a efervescência, a liberdade de fala, o prazer de 
estar junto, uma certa inocência, a ausência de projeto, Blanchot se refere à 
recusa de tomar o poder ao qual se delegaria alguma coisa ς é como se 
fosse uma declaração de impotência. Como uma presença que, para não se 
limitar, aceita não fazer nada, aceita estar lá, e depois ausentar-se, 
dispersar-se. Ao descrevŜǊ ƻ ŎŀǊłǘŜǊ ƛƴŎƻƳǳƳ ŘŜǎǎŜ άǇƻǾƻέ ǉǳŜ ǎŜ ǊŜŎǳǎŀ ŀ 
durar, a perseverar, que ignora as estruturas que poderiam dar-lhe 
ŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘŜΣ ƴŜǎǎŜ Ƴƛǎǘƻ ŘŜ ǇǊŜǎŜƴœŀ Ŝ ŀǳǎşƴŎƛŀΣ ŜƭŜ ŜǎŎǊŜǾŜΥ ά; ƴƛǎǎƻ ǉǳŜ 
ele é temível para os detentores de um poder que não o reconhece: não se 
deixando agarrar, sendo tanto a dissolução do fato social quanto a indócil 
obstinação em reinventá-lo numa soberania que a lei não pode 
ŎƛǊŎǳƴǎŎǊŜǾŜǊΣ Ƨł ǉǳŜ Ŝƭŀ ŀ ǊŜŎǳǎŀέ όсύΦΦΦ ; Ŝǎǎŀ ǇƻǘşƴŎƛŀ ƛƳǇƻǘŜƴǘŜΣ 
sociedade associal, associação sempre pronta a se dissociar, dispersão 
ǎŜƳǇǊŜ ƛƳƛƴŜƴǘŜ ŘŜ ǳƳŀ άǇǊŜǎŜƴœŀ ǉǳŜ ƻŎǳǇŀ ƳƻƳŜƴǘŀƴŜŀƳŜƴǘŜ ǘƻŘƻ ƻ 
espaço e no entanto sem lugar (utopia), uma espécie de messianismo não 
ŀƴǳƴŎƛŀƴŘƻ ƴŀŘŀ ŀƭŞƳ ŘŜ ǎǳŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Ŝ ǎǳŀ ƛƴƻǇŜǊŃƴŎƛŀέ όтύΣ ƻ 
afrouxamento sorrateiro do liame social, mas ao mesmo tempo a inclinação 
àquilo que se mostra tão impossível quanto inevitável ς a comunidade. 

Blanchot, nesse ponto, diferencia a comunidade tradicional, a da terra, do 
ǎŀƴƎǳŜΣ Řŀ ǊŀœŀΣ Řŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ ŜƭŜǘƛǾŀΦ 9 Ŏƛǘŀ .ŀǘŀƛƭƭŜΥ ά{Ŝ Ŝsse mundo não 
fosse constantemente percorrido pelos movimentos convulsivos dos seres 
que se buscam um ao outro (...) ele teria a aparência de uma derrisão 
ƻŦŜǊŜŎƛŘŀ ŁǉǳŜƭŜǎ ǉǳŜ ŜƭŜ ŦŀȊ ƴŀǎŎŜǊέΦ aŀǎ ƻ ǉǳŜ Ş ŜǎǎŜ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ 
convulsivo dos seres que se buscam um ao outro? Seria o amor, como 
quando se diz comunidade dos amantes? Ou o desejo, conforme o assinala 

bŜƎǊƛΣ ŀƻ ŘƛȊŜǊΥ άh ŘŜǎŜƧƻ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ Ş ƻ ŜǎǇŜŎǘǊƻ Ŝ ŀ ŀƭƳŀ Řƻ ǇƻŘŜǊ 
constituinte ς desejo de uma comunidade tão real quanto ausente, trama e 
modo de um movimento cuja determinação essencial é a exigência de ser, 
ǊŜǇŜǘƛŘŀΣ ǇǊŜƳŜƴǘŜΣ ǎǳǊƎƛŘŀ ŘŜ ǳƳŀ ŀǳǎşƴŎƛŀέ όуύΚ hǳ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƳ 
movimento que não suporta nenhum nome, nem amor nem desejo, mas 
que atrai os seres para jogá-los uns em direção aos outros, segundo seus 
corpos ou segundo seu coração e seu pensamento, arrebatando-os à 
sociedade ordinária? (9) Há algo de inconfessável nessa estranheza, que, 
não podendo ser comum, é não obstante o que funda uma comunidade, 
sempre provisória e sempre já desertada. Alguma coisa entre a obra e a 
inoperância... 

Talvez seja o que tenha interessado a Jean-Luc Nancy: requalificar uma 
região que já nenhum projeto comunista ou comunitário carregava. 
Repensar a comunidade em termos distintos daqueles que, na sua origem 
cristã, religiosa, a tinham qualificado (a saber, como comunhão), repensá-la 
ŜƳ ǘŜǊƳƻǎ Řŀ ƛƴǎǘŃƴŎƛŀ Řƻ άŎƻƳǳƳέΣ ŎƻƳ ǘƻŘƻ ƻ ŜƴƛƎƳŀ ŀƝ ŜƳōǳǘƛŘƻ Ŝ ŀ 
ŘƛŦƛŎǳƭŘŀŘŜ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŜǎǎŜ ŎƻƳǳƳΣ άǎŜǳ ŎŀǊłǘŜǊ ƴńƻ ŘŀŘƻΣ ƴńƻ 
ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŜΣ ƴŜǎǎŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ ƻ ƳŜƴƻǎ ΨŎƻƳǳƳΩ Řƻ ƳǳƴŘƻέ όмлύΦ wŜǇŜƴǎŀǊ ƻ 
segredo do comum que não seja um segredo comum (11). O desafio obrigou 
o autor a um deslocamento, a saber, falar mais em estar-em-comum, estar-
com, para evitar a ressonância excessivamente plena que foi ganhando o 
termo comunidade, cheia de substância e interioridade, ainda cristã 
(comunidade espiritual, fraternal, comunial) ou mais amplamente religiosa 
(comunidade judaica, ΨǳƳƳŀ) ou étnica, com todos os riscos fascistizantes 
da pulsão comunitarista. Mesmo a comunidade inoperante, como a havia 
chamado Nancy em seus comentários a partir de Bataille, com sua recusa 
dos Estados-nação, partidos, assembléias, povos, companhias ou 
fraternidades, deixava intocado esse domínio do comum, e o desejo (e a 
angústia) do ser-comum que os fundamentalismos instrumentalizam 
crescentemente. 
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O socialismo das distâncias 

Que esse tema seja mais do que uma obsessão individual de um autor, 
atesta-o sua presença recorrente entre pensadores dos anos 1960-70. Em 
curso ministrado no Collège de France em 1976-77, por exemplo, Roland 
Barthes gira em torno da questão Comment vivre-ensemble (Como viver 
ƧǳƴǘƻύόмнύΦ 9ƭŜ ǇŀǊǘŜ Řŀǉǳƛƭƻ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ǎŜǊ ǎŜǳ άŦŀƴǘŀǎƳŀέΣ Ƴŀǎ ǉǳŜΣ 
visivelmente, não é apenas um fantasma individual, e sim o de uma geração. 
Por fantasma Barthes entende a persistência de desejos, o assédio de 
imagens que insistem num autor, por vezes ao longo de toda uma vida, e 
que se cristalizam numa palavra. O fantasma que Barthes confessa ser o seu, 
ŦŀƴǘŀǎƳŀ ŘŜ ǾƛŘŀΣ ŘŜ ǊŜƎƛƳŜΣ ŘŜ ƎşƴŜǊƻ ŘŜ ǾƛŘŀΣ Ş ƻ άǾƛǾŜǊ-ƧǳƴǘƻέΦ bńƻ ƻ 
viver-a-dois conjugal, nem o viver-em-muitos segundo uma coerção 
ŎƻƭŜǘƛǾƛǎǘŀΦ !ƭƎƻ ŎƻƳƻ ǳƳŀ άǎƻƭƛŘńƻ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇƛŘŀ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ ǊŜƎǊŀŘŀέΣ ǳƳ 
άǇƾǊ ŜƳ ŎƻƳǳƳ ŘƛǎǘŃƴŎƛŀǎέΣ άŀ ǳǘƻǇƛŀ ŘŜ ǳƳ ǎƻŎƛŀƭƛǎƳƻ Řŀǎ ŘƛǎǘŃƴŎƛŀǎέόмоύΣ 
ƴŀ ŜǎǘŜƛǊŀ Řƻ άǇŀǘƘƻǎ Řŀ ŘƛǎǘŃƴŎƛŀέ ŜǾƻŎŀŘƻ ǇƻǊ bƛŜǘȊǎŎƘŜΦ 

Barthes refere-ǎŜ ŎƻƳ Ƴŀƛǎ ǇǊŜŎƛǎńƻ ŀ ǎŜǳ άŦŀƴǘŀǎƳŀέΣ ŀƻ ŜǾƻŎŀǊ ŀ ƭŜƛǘǳǊŀ 
de uma descrição de Lacarrière sobre conventos situados no monte Athos. 
Monges com uma vida em comum e, ao mesmo tempo, cada um seguindo 
seu ritmo próprƛƻΦ άLŘƛƻǊǊƛǘƳƛŀέ όƛŘƛƻǎΥ ǇǊƽǇǊƛƻΣ ǊǳǘƘƳƻǎΥ ǊƛǘƳƻύΦ bŜƳ ƻ 
cenobitismo, forma excessiva da integração, nem o eremitismo, forma 
excessiva da solidão negativa. A idiorritmia como forma mediana, idílica, 
utópica. 

 

O fantasma do viver-junto (ou sua contrapartida: o viver-só) está muito 
presente em toda a literatura. Por exemplo o viver-junto em A Montanha 
Mágica, de Thomas Mann, ao mesmo tempo fascinante e claustrofóbico, ou 

o viver-só no Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. Ou a biografia de alguns 
pensadores, como é o caso de Espinosa, que no final da vida se retira para 
Voorburg, perto de Haia, onde aluga um quarto e de vez em quando desce 
para conversar com seus hospedeiros ς verdadeiro anacoreta, comenta 
Barthes, ao chamar a atenção para o desejo de criar uma estrutura de vida 
que não seja um aparelho de vida. Em todo caso é um modo de fugir ao 
poder, negá-lo ou recusá-lo (anachorein, em grego: retirar-se para trás). 
Hoje poderia ser traduzido em termos de fatasma de distanciamento, atos 
de arrebatamento em relação à gregariedade, e que recebe vez por outra 
uma ressonância política inusitada. 

O comum e a singularidade qualquer 

É o caso de Giorgio Agamben, com seu livro intitulado A Comunidade que 
Vem όмпύΦ !ƭƛ ŜƭŜ ǊŜŎƻǊŘŀ ŀ ōŜƭŀ ŦǊŀǎŜ ŘŜ IŜǊłŎƭƛǘƻΥ άtŀǊŀ ƻǎ ŘŜǎǇŜǊǘƻǎ ǳƳ 
mundo único e comum é, mas aos que estão no leito cada um se revira para 
ƻ ǎŜǳ ǇǊƽǇǊƛƻέΦ h ŎƻƳǳƳ ŜǊŀ ƻ ƭƻƎƻǎΦ ! ŜȄǇǊƻǇǊƛŀœńƻ Řƻ ŎƻƳǳƳ ƴǳƳŀ 
sociedade do espetáculo é a expropriação da linguagem. Quando toda a 
linguagem é seqüestrada por um regime democrático-espetacular, e a 
linguagem se autonomiza numa esfera separada, de modo tal que ela já não 
revela nada e ninguém se enraiza nela, quando a comunicatividade, aquilo 
que garantia o comum, fica exposta ao máximo e entrava a própria 
comunicação (15), atingimos um ponto extremo do niilismo. Como desligar-
se dessa comunicatividade totalitária e vacuizada? Como desafiar aquelas 
instâncias que expropriaram o comum, e que o transcendentalizaram? É 
onde Agamben evoca uma resistência vinda, não como antes, de uma 
classe, um partido, um sindicato, um grupo, uma minoria, mas de uma 
singularidade qualquer, do qualquer um, como aquele que desafia um 
tanque na praça Tienanmen, que já não se define por sua pertinência a uma 
identidade específica, seja de um grupo político, seja de um movimento 
social. É o que o Estado não pode tolerar, a singularidade qualquer que o 
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recusa sem constituir uma réplica espelhada do próprio Estado na figura de 
uma formação identitária reconhecível. A singularidade qualquer, que não 
reivindica uma identidade, que não faz valer um liame social, que constitui 
uma multiplicidade inconstante, como diria Cantor. Singularidades que 
declinam toda identidade e toda condição de pertinência, mas manifestam 
seu ser comum ς é a condição, dizia Agamben vários anos atrás, de toda 
política futura. Bento Prado Jr., referindo-se a Deleuze, utilizou uma 
expressão adequada a essa figura que emerge dos vários textos 
mencionados: o solitário solidário. 

* * *  

A propósito do Bartleby, de Melville, aquele escriturário que a tudo 
ǊŜǎǇƻƴŘŜ ǉǳŜ άǇǊŜŦŜǊƛǊƛŀ ƴńƻέΣ 5ŜƭŜǳȊŜ ŎƻƳŜƴǘŀΥ ŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛŘŀŘŜ ŘŜǎǎŜ 
homem é que ele não tem particularidade nenhuma, é o homem qualquer, 
o homem sem essência, o homem que se recusa a fixar-se em alguma 
personalidade estável. Diferentemente do burocrata servil (que compõe a 
massa nazista, por exemplo), no homem comum tal como ele aparece aqui 
se expressa algo mais do que um anonimato inexpressivo: o apelo por uma 
nova comunidade. Não aquela comunidade baseada na hierarquia, no 
paternalismo, na compaixão, como o seu patrão gostaria de lhe oferecer, 
Ƴŀǎ ǳƳŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŘŜ ƛǊƳńƻǎΣ ŀ άŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜ Řƻǎ ŎŜƭƛōŀǘłǊƛƻǎέΦ 5ŜƭŜǳȊŜ 
detecta entre os americanos, antes mesmo da independência, essa vocação 
de constituir uma sociedade de irmãos, uma federação de homens e bens, 
uma comunidade de indivíduos anarquistas no seio da imigração universal. 
A filosofia pragmatista americana, em consonância com a literatura 
americana que Deleuze tanto valoriza, lutará não só contra as 
particularidades que opõem o homem ao homem, e alimentam uma 
desconfiança irremediável de um contra o outro, mas também contra o seu 
oposto, o Universal ou o Todo, a fusão das almas em nome do grande amor 
ou da caridade, a alma coletiva em nome da qual falaram os inquisidores, 

como na famosa passagem de Dostoievski, e por vezes os revolucionários. 
Deleuze pergunta, então: o que resta às almas quando não se aferram mais 
a particularidades, o que as impede então de fundir-se num todo? Resta-
ƭƘŜǎ ǇǊŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ ǎǳŀ άƻǊƛƎƛƴŀƭƛŘŀŘŜέΣ ǉǳŜǊ ŘƛȊŜǊ ǳƳ ǎƻƳ ǉǳŜ ŎŀŘŀ ǳƳŀ 
emite quando põe o pé na estrada, quando leva a vida sem buscar a 
salvação, quando empreende sua viagem encarnada sem objetivo particular, 
e então encontra o outro viajante, a quem reeconhece pelo som. Lawrence 
dizia ser este o novo messianismo ou o aporte democrático da literatura 
americana: contra a moral européia da salvação e da caridade, uma moral 
da vida em que a alma só se realiza pondo o pé na estrada, exposta a todos 
os contatos, sem jamais tentar salvar outras almas, desviando-se daquelas 
que emitem um som demasiado autoritário ou gemente demais, formando 
com seus iguais acordos e acordes, mesmo fugidios. A comunidade dos 
celibatários é a do homem qualquer e de suas singularidades que se cruzam: 
nem individualismo, nem comunialismo. 

Neste percurso ziguezagueante, percorremos a comunidade dos 
celibatários, a comunidade dos sem comunidade, a comunidade negativa, a 
comunidade ausente, a comunidade inoperante, a comunidade impossível, a 
comunidade de jogo, a comunidade que vem, a comunidade da 
singularidade qualquer ς nomes diversos para uma figura não fusional, não 
unitária, não totalizável, não filialista de comunidade, e que pode ser 
transposta para pensar o grupo, levando-se sempre em conta as 
especificidades. Para tanto, seria preciso retomar nosso início, a respeito 
das afetações recíprocas, para repensar a questão da grupalidade de 
maneira mais múltipla, acentrada, calcada sobretudo no jogo entre as 
singularidades e o comum, e na potência ampliada da composição ς sempre 
levando em conta o plano de consistência. 
 

Notas 
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SOBRE A ELF 
Earth Liberation Front 
  
A ELF (Earth Liberation Front - Frente de Libertação da Terra) é um 
movimento clandestino internacional que consiste em grupos autônomos de 
pessoas que executam ação direta de acordo com as diretrizes da ELF. 
Desde 1997, células da EFL têm efetuado inúmeras ações, resultando em 
mais de US$ 30 milhões em danos.  
  
A ELF é estruturada de forma a maximizar a efetividade. Operando em 
células (pequenos grupos que consistem de uma a várias pessoas), a 
segurança dos membros do grupo é mantida. Cada célula é anônima não só 
para o público como também para as outras. Esta estrutura descentralizada 
ajuda a manter os ativistas fora da cadeia e livres para continuar conduzindo 
as ações.  
  
Como a estrutura da ELF é não-hierárquica, os indivíduos envolvidos 
controlam as suas próprias atividades. Não há uma organização ou liderança 
centralizada ligando as células. Do mesmo modo, não há "filiação" oficial. 
Indivíduos que escolhem fazer ações sob a bandeira da ELF são dirigidos 
somente pela sua consciência pessoal ou pelas decisões tomadas por sua 
célula, enquanto aderente das mencionadas diretrizes.  
  
Quem são as pessoas realizando estas atividades? Porque são anônimos, 
elas podem ser qualquer um de qualquer comunidade. Pais, professores, 
voluntários da igreja, seu vizinho, ou mesmo o seu companheiro podem 
estar envolvidos. A exploração e a destruição do meio ambiente afetam 
todos nós ς algumas pessoas bastam para realizar ação direta em defesa da 
terra.  
  
Qualquer ação direta para parar a destruição do meio ambiente e aderindo 

às diretrizes estritas da não-violência, listadas abaixo, pode ser considerada 
uma ação da ELF. Sabotagem econômica e destruição de propriedade estão 
incluídas nestas diretrizes.  
  
Diretrizes da Frente de Libertação da Terra:  
 
 

- Infringir danos econômicos sobre os que lucram com a destruição e 
exploração do meio ambiente natural.   

- Revelar e educar o público sobre as atrocidades cometidas contra a terra 
e todas as espécies que a povoam.   

- Tomar todas as precauções necessárias para não ferir nenhum animal, 
humano ou não-humano.  
  
Não há nenhuma forma de contatar a ELF na sua região. Compete a cada um 
para a exploração do mundo natural. Não pode mais se admitir que alguma 
outra pessoa o fará. Por que não você, por que não agora?  
  
Texto extraído do site Insurgentes, do Coletivo de Estudos Anarquistas 
Domingos Passos (www.nodo50.org/insurgentes/). 
 

 
 
 
 

http://www.nodo50.org/insurgentes/
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A EXPERIÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERADAS NA ARGENTINA 
Alejandro Iturbe 
Membro da Direção Nacional da FOS Frente Operária Socialista (Argentina) 
 

 

Na mesma semana em que escrevia este artigo, apareceu na imprensa 
Argentina duas notícias relacionadas a este tema. Na primeira, em pleno 
centro de Buenos Aires, a três quadras do Congresso Nacional, cerca de 100 
ex-empregados do Buenos Aires Bauen Hotel, inaugurado no Mundial de 
futebol de 1978 e fechado no final de 2001, tomavam o edifício para 
reclamar sua expropriação e a autorização para explorá-lo como cooperativa 
de trabalhadores. Na Segunda, informava-se que, também sob a forma de 
cooperativa, 100 operários reabriam, em Avellaneda, a fábrica Cristalux, 
fechada em 2000, e que foi uma das mais importantes indústrias de vidro do 
país, com 1500 trabalhadores. 

{ńƻ ƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ Ŧŀǘƻǎ Řƻǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻǎ ŎƻƳƻ άŜƳǇǊŜǎŀǎ 
ǊŜŎǳǇŜǊŀŘŀǎέΣ ŎŀŘŀ ǾŜȊ Ƴŀƛǎ ŜǎǘŜƴŘƛŘƻ Ŝ ŘƛƭŀǘŀŘƻ ƴŀ !ǊƎŜƴǘƛƴŀΦ Lǎǘƻ ŞΣ 
empresas quebradas ou fechadas por seus donos que os trabalhadores 
recuperaram, com diferentes formas legais, para pô-las em funcionamento 
sob seu controle. Se bem o fenômeno começou anteriormente, deu um 
salto a partir do estouro do processo revolucionário aberto em 20 de 
dezembro de 2001. 

Atualmente, estima-se que existam no paíǎ ǳƳŀǎ мрл άŜƳǇǊŜǎŀǎ 
ǊŜŎǳǇŜǊŀŘŀǎέΣ ŎƻƳ ŀǇǊƻȄƛƳŀŘŀƳŜƴǘŜ млΦллл ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎΦ h ŜǎǇŜŎǘǊƻ 
abarca desde pequenas unidades com menos de 10 trabalhadores, até 
outras com 200 ou 300 operários. Por outro lado, ainda que a maioria é de 
empresas industriais, também inclui setores de serviços, como 

supermercados, clínicas médias, escolas e, como vimos, hotelaria. 
Finalmente, muitas empresas já se encontram em pleno processo de 
produção, outras apenas reiniciam seu funcionamento e algumas ainda 
estão em meio da luta por conseguir estas condições. 

O estouro da revolução em dezembro de 2001 fez com que os 
trabalhadores, militantes e analistas de todo o mundo dirigissem seus 
olhares para a Argentina e se dedicassem ao estudo dos fenômenos 
próprios, como as assembléias populares e as organizações de 
ŘŜǎŜƳǇǊŜƎŀŘƻǎΣ ŎƻƴƘŜŎƛŘŀǎ ŎƻƳƻ άǇƛǉǳŜǘŜƛǊƻǎέΦ ! ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀ Řŀǎ 
άŜƳǇǊŜǎŀǎ ǊŜŎǳǇŜǊŀŘŀǎέΣ ŜƳ ƎǊŀƴŘŜ ƳŜŘƛŘŀ ƛƴŞŘƛǘŀ ƘƻƧŜ ƴƻ ƳǳƴŘƻΣ 
também é seguida com muita atenção e reconhecem-se nomes como 
Zanón, Brukman e IMPA.  

As causas de fundo 

! ŜȄǇŜǊƛşƴŎƛŀ Řŀǎ άŜƳǇǊŜǎŀǎ ǊŜŎǳǇŜǊŀŘŀǎέ Ş ƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŎƻƳōƛƴŀŘƻ ŘŜ 
vários fatores da situação argentina nos últimos anos: 

a) A prolongada crise econômica, iniciada em 1998 e agudizada durante o 
ano de 2002. Neste período, as empresas deixaram de investir uma parte 
importante de seus lucros. Estima-se em 50 bilhões de dólares o que se 
deixou de investir. Junto à sangria pelo pagamento da dívida externa, estes 
fatos provocaram uma queda acumulada do PIB em 20%, que se expressou 
em milhares de despedidos e suspensos e no fechamento de numerosas 
empresas: apenas entre o final de 2001 e meados de 2002, perderam-se 
750.000 postos de trabalho. 

b) A este processo somou-se a destruição de postos de trabalho já ocorrida 
durante os governos de Menem, na década de 90. Por um lado, o câmbio 
um peso = um dólar favorecia as importações e prejudicava as empresas que 
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produziam no país: muitas deixaram de fabricar e outras, diretamente 
fecharam. Por outro lado, a privatização das empresas estatais também 
havia eliminado centenas de milhares de empregos. 

c) O desemprego deu um salto impressionante em 2002. O desemprego 
aberto superou 20% e, junto com o subemprego, chegou a 40%. Cifra 
άƴƻǊƳŀƭέ ǇŀǊŀ ƻǳǘǊƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ƭŀǘƛƴƻ-americanos, mas intolerante na 
Argentina, um país com larga tradição de altos níveis de emprego. 

d) Para piorar a situação, os patrões de muitas empresas esvaziavam seu 
patrimônio antes de fechar: os trabalhadores não só não recebiam a 
indenização legal pela demissão, mas inclusive, também não recebiam os 
últimos salários. Pior ainda quando recebiam o dinheiro correspondente, a 
experiência negativa de pequenos empreendimentos comerciais ou de 
transporte de milhares de ex-empregados das empresas privatizadas, 
mostrava que isto não era uma saída para o futuro. A burocracia dos 
sindicatos envolvidos limitou-se, na maioria dos casos, a propor a luta pela 
cobrança da indenização. 

e) Neste marco, aceitar passivamente o fechamento das empresas e a perda 
do posto de trabalho, significava aceitar um futuro de desemprego, de 
pobreza e de miséria. Pior ainda, quando muito destes trabalhadores tinham 
mais de 40 anos, idade em que, para o capitalismo, passaram a ser 
descartáveis. 

Uma luta difícil 

Por tudo isto, são cada vez mais os trabalhadores que lutam para evitar o 
fechamento de suas empresas ou por recuperá-las. E lutam em todo o 
sentido da palavra. O primeiro passo tem sido sempre a tomada das 
instalações que, geralmente, tem de ser defendidas da repressão e das 

brutais tentativas policiais de desalojá-los, inclusive nos casos em que as 
empresas já estavam produzindo. Assim ocorreu com a metalúrgica IMPA há 
vários anos, e também ocorreu mais recentemente com a cerâmica Zanón, 
em Neuquén, a têxtil Brukman, na cidade de Buenos Aires, a lavanderia de lã 
Lavalán, em Avellaneda, e muitas outras. Em sua defesa, tem se 
desenvolvido verdadeiras batalhas nas quais os trabalhadores recebem o 
apoio dos vizinhos, grupos de direitos humanos, assembléias populares, 
organizações de desempregados e sindicatos combativos que formam 
verdadeƛǊƻǎ άŜǎŎǳŘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎέ ǇŀǊŀ ƛƳǇŜŘƛǊ ŀ ŘŜǎƻŎǳǇŀœńƻ ƻǳ ǇŀǊŀ 
recuperar o edifício. 

Mas também há lutas em outros terrenos: no campo legal, para obter a 
documentação que lhes permita funcionar, na tarefa de recuperar e reparar 
as instalações e maquinarias para poder produzir, e aprender funções que 
antes estavam nas mãos dos patrões, como as vendas e a administração. 

Três variantes 

A empresa recuperada tem adotado distintas formas quanto à propriedade 
e o controle da produção. A forma mais difundida é a de cooperativas. Neste 
caso, os trabalhadores formam uma cooperativa que obtém 
reconhecimento legal e solicita a expropriação dos bens da empresa 
anterior, que passam a seu poder. A direção da cooperativa é exercida por 
um Conselho de Administração, votado pela assembléia dos trabalhadores 
associados e cujos membros, em geral, cumprem seu turno de trabalho 
como o resto de seus companheiros. É o caso da metalúrgica IMPA, que 
integra o MNER (Movimento Nacional de Empresas Recuperadas), na qual 
trabalham uns 150 trabalhadores. IMPA é uma das primeiras experiências, 
uma das mais consolidadas comercialmente e, atualmente, está 
incorporando novos trabalhadores. Sua média sala.rial é em torno de $ 700 
(uns 230 dólares). 
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Outra experiência é a de autogestão operária. Vem ocorrendo fábrica de 
cerâmica Zanón e ocorreu na fábrica de roupas Brukman. Neste caso, a 
situação legal da propriedade está em litígio judicial: os juízes outorgaram 
ǳƳŀ άŎǳǎǘƽŘƛŀ ǘŜƳǇƻǊłǊƛŀέ Řƻǎ ōŜƴǎ ŀƻǎ ǘǊŀōŀƭƘŀŘƻǊŜǎΣ Ƴŀǎ ŀ ŀƴǘƛƎŀ 
patronal reclama sua restituição, o que ocasiona permanentes ameaças de 
despejo. Neste caso, a direção do processo de produção se combina com os 
organismos sindicais (comissão interna e delegados), mas a assembléia dos 
trabalhadores tem a última decisão. Zanón encontra-se em pleno 
funcionamento e, inclusive, aumentou seu quadro inicial de 258 a 307 
trabalhadores, incorporando desempregados da região. O salário é de 800 
pesos (265 dólares). 

 

A experiência da Brukman sofreu um revés em abril passado, quando, 
depois de a polícia cercar a fábrica e reprimir violentamente os 
trabalhadores, a patronal recuperou o controle sobre o patrimônio. Mas é 
importante conhecer a história dessa experiência de controle operário da 
produção. A situação dos 60 trabalhadores da Brukman foi mais complicada 
que a da Zanón. Por um lado, tiveram de recuperar e reparar as instalações 
básicas do edifício, muito deterioradas por anos de abandono pela patronal. 
Por outro lado, não consolidaram seu circuito comercial e as vendas foram 
irregulares. Por isso, os ganhos dos trabalhadores variavam entre 40 e 50 
dólares semanais. Em ambos os casos, Zanón e Brukman, os trabalhadores 
reivindicaram que o Estado expropriasse, sem indenização, as empresas, 
para que continuassem produzindo sob seu controle. 

Recentemente, uma alternativa diferente começou a desenvolver-se na 
fábrica de farinha de peixe Confluencia, na cidade de Caleta Olivia, na 
província de Santa Cruz, na Patagônia.(*) Neste caso, a patronal continua na 
empresa, mas esta funciona sob controle operário. Este fato se dá em meio 

a um enfrentamento com as grandes empresas pesqueiras espanholas que 
compram permissão de pesca e exportação, fecham as fábricas e processam 
o pescado diretamente nos barcos. Por isso, a fábrica estava fechada há um 
ano por falta de autorização das autoridades para reabrir, com somente seis 
trabalhadores realizando tarefas de manutenção. A CTD (Coordenadora de 
Trabalhadores Desempregados) de Comodoro Rivadavia e Caleta Olivia, com 
apoio de diversos setores políticos e sindicais, exige a reabertura da fábrica, 
e logo, a ocupação para pô-la em funcionamento. Hoje trabalham 20 
companheiros, cujos salários vão de 265 a 400 dólares mensais. Os 
trabalhadores controlam as entradas e os gastos através de um delegado, a 
patronal deve mostrar sua contabilidade diante da assembléia operária e 
não pode contratar e nem despedir sem acordo dos trabalhadores. O plano 
é aumentar o quadro a 40 operários. O processo começa a estender-se 
agora a outra planta da mesma patronal, com capacidade para mais de 100 
trabalhadores. Ainda que esta experiência é pequena e se dá longe dos 
grandes centros urbanos, é muito importante já que o mecanismo de 
controle operário é, possivelmente, o mais factível de aplicar nas grandes 
empresas industriais. 

Uma experiência progressiva 

A experiência das empresas recuperadas é muito progressiva, por várias 
razões. Em primeiro lugar, porque, frente à criminosa passividade da 
maioria da burocracia sindical, é uma clara alternativa para muitos que os 
trabalhadores defendam seus postos de trabalho e seu caráter de 
trabalhadores empregados. 

Mas, o mais importante, é que são demonstrações práticas de que a 
burguesia não é necessária e que os trabalhadores são perfeitamente 
capazes de garantir, por si mesmos, a produção. Nesta afirmação não 
fazemos mais que seguir a opinião que, diante de fenômenos similares, 
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expressaram Marx, Engels, Lênin e Trotsky. E os trabalhadores destas 
ŜƳǇǊŜǎŀǎ ŎƻƳŜœŀƳ ŀ ǎŀŎŀǊ ŀ ƳŜǎƳŀ ŎƻƴŎƭǳǎńƻΥ άŜǎǘŀƳƻǎ ƳƻǎǘǊŀƴŘƻ ǉǳŜ 
ƴńƻ ǇǊŜŎƛǎŀƳƻǎ ŘŜ ǇŀǘǊƿŜǎέΣ ŘŜŎƭŀǊŀ ǳƳ ƻǇŜǊłǊƛƻ ŘŜ uma fábrica 
metalúrgica na revista do MNER. 

Os trabalhadores estão realizando uma riquíssima experiência de planificar e 
organizar a produção, analisar custos e processos, definir prioridades de 
investimentos, distribuir mercadorias, etc. Em outras palavras, uma 
pequena escola do que será, mais adiante, ter seu próprio Estado. 

Interessa-me destacar dois aspectos. O primeiro, é que, naquelas empresas 
que têm um funcionamento pleno, os salários estão um pouco acima da 
média geral do país (60% dos trabalhadores argentinos recebem menos de 
160 dólares mensais e muitos apenas 100). Isto é assim porque uma parte 
da mais valia que antes apropriavam os patrões, agora se integra ao salário. 
Por exemplo, os salários representam 24% dos custos da IMPA, enquanto 
que a média geral da indústria é de 10%. O segundo, é que todas estas 
empresas destinam o resto dos lucros para reparar e recuperar edifícios, 
instalações e maquinarias, mostrando assim que são os trabalhadores os 
únicos que garantem o pleno aproveitamento do capital produtivo, 
enquanto a patronal o deixa ocioso ou, diretamente, o destrói. 

 

Pontos de referência 

Outro aspecto importante é que, em muitos casos, as empresas recuperadas 
transformaram-se em verdadeiros pontos de referência em sua zona ou 
região. Os trabalhadores de Zanón, por exemplo, encabeçam a 
Coordenadora do Alto Vale, integrada por organizações de desempregados 
e correntes sindicais de Neuquén e Rio Negro. Ao redor de Brukman, 
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reúnem-se varias assembléias populares e organizações de direitos 
humanos. 

bƻ Lat!Σ ŦǳƴŎƛƻƴŀ ƻ ŎŜƴǘǊƻ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ά[ŀ CŀōǊƛŎŀέ όϝύ Ŝ ǎǳŀǎ ƛƴǎǘŀƭŀœƿŜǎ Ŝǎǘńƻ 
abertas para os trabalhadores e o povo, e inclusive para as diferentes 
correntes políticas, sem qualquer tipo de sectarismo. No supermercado 
Tigre, de Rosário, também funciona um centro cultural e ali se tem realizado 
reuniões de diversas correntes políticas. 

Além disso, impulsionam a solidariedade operária e popular. O projeto de 
recuperação do Supermercado Tigre é o funcionamento de um restaurante 
para os estudantes da cidade e a abertura de um centro comunitário para 
baratear os preços dos produtos básicos. Zanón doou cerâmicas a escolas e 
hospitais públicos da zona. Uma clínica da Capital propõe um plano médico, 
a preço de custo, para os trabalhadores de empresas recuperadas que não 
tenham cobertura. E os trabalhadores da fábrica de farinha de peixe 
Confluência conseguiram que a obra social do sindicato atenda 
gratuitamente a um desempregado por cada dez trabalhadores 
empregados. 

As organizações 

Já vimos que a experiência das empresas recuperadas inclui modalidades 
diversas. Isto se expressa também na existência de distintas correntes ou 
movimentos em que se organizam. O mais importante é o MNER 
(Movimento Nacional de Empresas Recuperadas), encabeçado pelo IMPA, 
que agrupa umas 100 empresas de todo o país. O MNER impulsiona a 
modalidade de cooperativa de trabalhadores. Seus promotores provêem do 
peronismo e editam uma revista com as notícias das diferentes empresas. 

 

Outra corrente é que encabeçam Zanón, Brukman e o Supermercado Tigre, 
que realizou em 15 de março seu segundo encontro em Rosário, do qual 
também participaram o Moinho Confluência. Sofre influência de partidos e 
organizações de esquerda, desenvolve a autogestão e propõem a 
estatização com controle operário. Editam o jornal Nustra Lucha. Por outro 
lado, muitas empresas não participam de nenhum movimento. 

Neste sentido, é muito positiva a formação de um só movimento ou 
coordenação que unifique todo o processo. Isto permitirá não só fortalecer 
cada empresa no apoio do conjunto e no intercâmbio de experiências, mas 
criar um pólo de referência mais forte para o conjunto dos trabalhadores 
empregados e desempregados.  

CARTA ABERTA DAS TRABALHADORAS DA BRUKMAN 

A todos os companheiros e companheiras que nos apoiaram desde o 
primeiro momento e a todos os que foram se unindo a nós durante este ano 
e sete meses que estamos lutando para recuperar nossa fonte de trabalho, e 
três meses acampadas, a todas as pessoas do mundo inteiro de onde nos 
chegam cartas de solidariedade, e seus fundos de greve, não temos 
palavras, porque não existem, para expressar toda a nossa gratidão. Só 
podemos dizer OBRIGADO, MUITO OBRIGADO! 
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Agora queremos contar um pouco como está a nossa luta. O deputado 
Enrique Rodríguez apresentou um projeto de lei de expropriação definitiva 
das máquinas, marca e patente, transitória por dois anos do imóvel e para 
poder recebê-lo formamos uma cooperativa e apresentamos um projeto de 
viabilidade, além de entregar documentos sobre todas as irregularidades e 
dívidas da patronal com o Estado e com os trabalhadores. Que fique bem 
claro que esta fábrica é praticamente do Estado e não temos que esperar 
que vá à falência como eles dizem para poder recuperar. Por isso, fizemos 
uma marcha no dia 17 de julho passado, às 13 horas, do acampamento à 
Assembléia Legislativa para cercá-lo e exigir que o processo seja aprovado 
imediatamente. 

Por isso, pedimos que continuem nos apoiando com sua presença, suas 
cartas e suas contribuições ao nosso fundo de greve, para que possamos 
continuar lutando. 

Um grande abraço fraterno para todos. 

Fundo de Luta da Brukman 

Banco Nación Suc. 0086 

Caja de Ahorro en Pesos 0210604030 

Titular: Edelmira Durán y otros. 

Numero de identificación internacional: NACN-AR-BA 

Tradução de Raymundo Alves 

Fonte: Revista Marxismo Vivo 
(http://www.marxismalive.org/homeportugues.html). 

[Postado em 08 de outubro de 2005] 
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GAIA - A TERRA VIVA 

Carlos Antonio Fragoso Guimarães 

  

 
  

Em nosso século, a partir do trabalho de inúmeros pesquisadores de várias 

áreas da ciência - especialmente em biologia e em neurologia, bem como 

em física e em cibernética, dentre inúmeras outras ciências que estão a 

contribuir enormemente para a maturação do conhecimento humano -, 

vemos surgir (ou ressurgir) uma nova (ou será antiga?) forma de 

compreender o mundo, forma que vai muito além da já antiquada (e ainda 

muito presente) concepção/entendimento/idéia de mundo como sendo um 

sistema mecânico morto e determinista, bem análogo às criações mecânicas 

humanas - ou seja, bem concorde com o entendimento humano no seu 

atual estágio cultural - e que constitui a metáfora essencial do paradigma 

cartesiano, estritamente adotado pela ciência moderna nos últimos três 

séculos.  

 

Hoje , porém, está cada vez mais clara a idéia de que os sistemas complexos 

que formam um todo orgânico, vivo, possui características próprias, 

homeostáticas e dinâmicas enquanto conjunto, apresentando características 

próprias que escapam às qualidades e atributos de cada uma de suas partes 

constituintes, linearmente conectadas... Ou seja, um organismo, como um 

todo é algo mais diferenciado e com atributos próprios bem acima da soma 

de suas partes componentes fundamentais. É assim, num exemplo simples, 

que dois gases que são muito utilizados na combustão, como o oxigênio e o 

hidrogênio, quando unidos possuem uma nova característica bem própria 

que nos permite usa-los para o combate ao fogo, ao formarem a água. Além 

do mais, nos sistemas orgânicos vivos, a homeostase apresenta-se com 

características dinâmicas tais que superam o comportamento normal das 

"máquinas" feitas pelo homem, notadamente quanto ao grau de entropia, 

ou do crescimento do equilíbrio térmico, que nas máquinas convencionais é 

percebido pelo desgasta sempre crescente do equipamento, o que leva ao 

fim de sua vida útil, mas que é mantido, ao contrário, em um nível mais ou 

menos constante nos seres vivos.  

 

Da mesma forma, sistemas vivos são estruturas complexas que exibem 

caracterítiscas muito próprias que "emergem" do conjunto formado por 

elementos possíveis de serem diferenciados. Por exemplo, pessoas e 

animais são formados por órgãos que são formados por células que, por sua 

vez, são formadas por vários elementos moleculares, alguns deles 

extremamente complexos, e estes, por fim, formados de átomos 

perfeitamente comuns e, em grande medida (senão na sua totalidade) 

igualmente presentes em todas as espécies de seres vivos. Ora, embora 

tenhamos a mesmíssima base atômica, ninguém vai dizer que existe uma 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm
http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm
http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm
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igualdade funcional entre, por exemplo, uma rosa e um gato, ou entre um 

carvalho e um homem, muito embora, em essência, a estrutura do código 

da vida seja basicamente a mesma entre todos eles (o código genético, por 

exemplo, é escrito com as mesmas "letras" e com a mesma "sintaxe" em 

todos os seres vivos).  

 

Ora, embora tenhamos um modo de manifestação física bem visível, onde 

os elementos estão em constante troca - nosso corpo está sempre se 

renovando - é o padrão que advém ou que emerge das estruturas mais 

elementares, enfim, as caraterísiticas do todo, mais do que seus elementos 

constituintes, que nos farão reconhecer um homem de outro homem, ou 

um homem de um chimpanzé, uma sinfonia ou um poema das letras 

impressas numa folha de papel, etc. 

 

As idéias-chave que possibilitaram levar-se a sério a dinâmica da 

organização em si, do padrão como estando muito além das características 

das partes físicas constituintes, foi um dos maiores marcos da ciência do 

século XX, similar ao que ocorreu com a idéia de campo de energia, em 

Física na segunda metade do século XIX. 

 

Dentre os vários pais desta nova visão sistêmica de mundo, citam-se Ilya 

Prigogine, na Bélgica, que realizou a ligação fundamental entre sistemas em 

não-equilíbrio e não-linearidade, como os que constituem as "estruturas 

dissipativas"; Heinz von Foerster, nos EUA, que montou um grupo de 

pesquisa multidisciplinar, o que possibilitou inúmeros insights sobre o papel 

da complexidade na auto-organização dos seres vivos e não vivos; Herman 

Haken, na Alemanha, com sua teoria não-linear do laser; Ludwig von 

Bertallanfy, na Áustria, com o seu trabalho pioneiro e seminal sobre a Teoria 

Sistêmica dos seres vivos e das sociedades, etc.; Humberto Maturana, no 

Chile, que se debruçou sobre as características fundamentais dos sistemas 

vivos. Tudo isso sem falarmos do grande desenvolvimento e importância 

cada vez maior da ciência da Ecologia nos últimos 50 anos e dos saltos 

conceituais nas ciências humanas, especialmente na Sociologia, com Michel 

Maffesoli, e em Psicologia, a partir de Jung. 

 

Foi neste contexto, mais ou menos visível, mais ou menos presente (e em 

constante atrito com a concepção linear e estritamente mecanicista do 

paradigma cartesiano então - e ainda - vigente, muito útil à ideologia do 

capitalismo) que o químico norte-americano James Lovelock fez uma 

descoberta magnífíca, talvez a mais bela do século na área das ciências 

biológicas, que lhe permitiu formular um modelo surpreendente de auto-

organização não-linear, global e ecologicamente sublime, onde todo o 

planeta Terra surge como sistema vivo, auto-organizador. 

 

As origens da moderna Teoria de Gaia (nome da antiga deusa grega pré-

helênica que simbolizava a Terra viva) se encontram nos primeiros dias do 

programa espacial da NASA (Capra, 1997, p. 90). Os vôos espaciais que 

começaram na década de 60 permitiram aos homens modernos perceberem 

o nosso planeta, visto do espaço exterior, como um todo integrado, um 

Holos extremamente belo.... Daí as primeiras palavras dos astronautas 

serem de deslumbramento e emoção, muito longe do linear e frio linguajar 

técnico-científico presente nas operações de pesquisa e de lançamento dos 

veículos espaciais. Todos nós lembramos das poéticas palavras de Yuri 

Gagarin: "A Terra é azul"... Pois bem, esta percepção da Terra em toda a sua 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/ecologia.html
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poética beleza, foi uma profunda experiência espiritual, como muitos dos 

primeiros astronautas não se cansaram de dizer, mudando profundamente 

as suas concepções e seu modo de relacionamento com a Terra. De certa 

forma, este deslumbre foi o passo inicial do resgate da idéia muito antiga da 

Terra como um organismo vivo, presente em todos as culturas e em todos 

os tempos (Capra, obra cit., p. 90; Campbell, 1990; Eliade, 1997). 

 

Posteriormente, a NASA convidaria James Lovelock para ajudá-la a projetar 

instrumentos para a análise da atmosfera e, consequentemente, para a 

detecção de vida em Marte, para onde seria enviada uma sonda Viking. 

 

A pergunta capital para Lovelock, dentro deste contexto, era: "Como 

podemos estar certos de que o tipo de vida marciano, qualquer que seja ele, 

se revelará aos testes de vida baseados no tipo de vida terrestre, que é o 

nosso referencial?". Este questionamento o levou a pensar sobre a natureza 

da vida e como ela poderia ser reconehcida nas suas várias possibilidades. 

 

A conclusão mais óbvia que Lovelock poderia chegar era a de que todos os 

seres vivos têm de extrair matéria e energia de seu meio e descartar 

produtos residuais em troca. Assim, pensando no meio terrestre, Lovelock 

supôs que a vida em qualquer planeta utilizaria a atmosfera ou, no caso de 

os haver, os oceanos como o meio fluido para a movimentação de matérias-

primas e produtos residuais. Portanto, poder-se-ia ser capaz de, em linhas 

gerais, detectar-se a possibilidade da existência de vida analisando-se a 

composição química da atmosfera de um planeta. Assim, se houvesse 

realmente vida em Marte (por menor que fosse sua chance) a atmosfera 

marciana teria de revelar algumas combinações de gases características e 

propícias à vida que poderiam ser detectadas, em princípio, a partir da 

Terra. Ou, em outras palavras, qualquer planeta, para possibilitar a vida, 

necessita de um veículo fluido - líquido ou gasoso - para o transporte ou 

movimentação de componentes orgânicos e inorgânicos necessários à troca 

de materiais e resíduos resultantes da vida, pelo menos no nível e na 

dimensão do que se reconhece por vida dentro de nosso atual grau de 

conhecimento. Este meio fluido deve, portanto, apresentar uma somatória 

de características básicas. 

 

Estas hipóteses foram confirmadas quando Lovelock e Dian Hitchcock 

começaram a realizar uma série de análises da atmosfera marciana, 

utilizando-se de observações feitas na Terra, comparando os resultados com 

estudos semelhantes feitos na nossa atmosfera. Eles descobriram algumas 

semelhanças e uma série de diferenças capitais entre as duas atmosferas: 

Há muito pouco oxigênio em Marte, uma boa parcela é constituida de 

Dióxido de Carbono e praticamente não há metano na atmosfera do planeta 

vermelho, ao contrário do que ocorre aqui. Lovelock postulou que a razão 

para tal retrato da atmosfera de Marte é que, em um planeta sem vida, 

todas as reações químicas possíveis já ocorreram há muito tempo, seguindo 

a segunda lei da termodinâmica - a da entropia que já foi exposta acima - e 

que estabelece que todos os sistemas físico-químicos fechados tendem ao 

equilíbrio termo-químico, ou de parada total de reações. Ou seja, ao 

contrário do que ocorre na Terra, há um total equilíbrio químico na 

atmosfera marciana, não ocorrendo reações químicas consideráveis hoje em 

dia. 

 

Já na Terra, a situação é totalmente oposta. A atmosfera terrestre contém 
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gases com uma tendência muito forte de reagirem uns com os outros, como 

o oxigênio e o metano, mas que, mesmo assim, existem em altas 

proporções, num amálgama de gases afastados do equilíbrio químico. Ou 

seja, a pesar da contínua reação entre os gases, seus componentes 

continuam presentes em proporções constantes em nossa atmosfera.Tal 

estado de coisas deve ser causado pela presença de vida na Terra, já que as 

plantas (terrestres e aquáticas) produzem constantemente oxigênio, e os 

outros organismos formam os outros gases, de modo a sempre se repor os 

gases que sofrem reações químicas. Em outras palavras, Lovelock provou 

que a atmosfera da Terra é um sistema aberto, afastado do equilíbrio 

químico, caracterizado por um fluxo constante de matéria e energia, 

influenciando e sendo influenciada pela vida, em perfeito biofeedback! 

 

Eis as palavras de Lovelock do exato momento de sua descoberta: 

 

"Para mim, a revelação pessoal de Gaia veio subitamente - como um flash 

ou lampejo de iluminação. Eu estava numa pequena sala do pavimento 

superior do edifício do Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, na 

Califórnia. Era outono de 1965, e estava conversando com Dian Hitchcock 

sobre um artigo que estávamos preparando... Foi nesse momento que, num 

lampejo, vislumbrei Gaia. Um pensamento assustador veio a mim. A 

atmosfera da Terra era uma mistura extraordinária e instável de gases, e, 

não obstante, eu sabia que sua composição se mantinha constante ao longo 

de períodos de tempo muito longos. Será que a Terra não somente criou a 

atmosfera, mas também a regula - mantendo-a com uma composição 

constante, num nível que é favorável aos organismos vivos?" 

 

A auto-organização típica dos sistemas vivos, que são sistemas abertos e tão 

longe do equilíbrio químico postulado pela segunda lei da termodinâmica 

tão cara aos físicos clássicos como uma lei universal (que, de fato, parece ser 

para os sistemas físico-químicos fechados), é a base da teoria de Lovelock. É 

conhecido dos cientistas que o calor do sol aumentou em cerca de 25 por 

cento desde que a vida surgiu na Terra mas, mesmo assim, a temperatura na 

nossa superfície tem permanecido praticamente constante, num clima 

favorável à vida e ao seu desenvolvimento, durante 4 bilhões de anos. A 

próxima pergunta é: e se a Terra, tal como ocorre com os organismos vivos, 

fosse capaz de se auto-regular, fosse capaz de manter sua temperatura 

assim como o grau de salinidade dos seus oceanos, etc? Vejamos o que 

Lovelock nos diz: 

 

"Considere a teoria de Gaia como uma alternativa viável à 'sabedoria' 

convencional que vê a Terra como um planeta morto, feito de rochas, 

oceanos e atmosferas inanimadas, e meramente, casualmente, habitado 

pela vida. Considere-a como um verdadeiro sistema, abrangendo toda a vida 

e todo o seu meio ambiente, estritamente acoplados de modo a formar uma 

entidade auto-reguladora". 

 

Nas palavras de Lynn Margulis: 

 

"Em outras palavras, a hipótese de Gaia afirma que a superfície da Terra, 

que sempre temos considerado o meio ambiente da vida, é na verdade 

parte da vida. A manta de ar - a troposfera - deveria ser considerada um 

sistema circulatório, produzido e sustentando pela vida.... Quando os 

cientistas nos dizem que a vida se adapta a um meio ambiente 
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essencialmente passivo de química, física e rochas, eles perpetuam uma 

visão mecanicista seriamente distorcida, própria de uma visão de mundo 

falha. A vida, efetivamente, fabrica, modela e muda o meio ambiente ao 

qual se adapta. Em seguida este 'meio ambiente' realimenta a vida que está 

mudando e atuando e crescendo sobre ele. Há interações cíclicas, portanto, 

não-lineares e não estritamente determinísticas". 
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Sétimo capítulo de "Para Além do Cérebro - Holismo, Ecologia e Psicologia 

Transpessoal", livro online de Carlos Antonio Fragoso Guimarães 

(www.geocities.com/Vienna/2809/transpessoal.htm). 

O ATIVISMO ECOLÓGICO VISTO DE UM NOVO ÂNGULO    
Amit Asaravala  
  
18h - 12 de dezembro de 2002   
  
Um grupo de ativistas e amantes da tecnologia equipa manifestantes 
ecológicos com laptops e tecnologia wireless, na esperança de que blogs 
publicados no topo das árvores chamem a atenção do público para o 
problema do desmatamento. 
 

 
  
...................................................... 
 
EUREKA, Califórnia - Ao contrário da maioria das pessoas da sua idade, 
"Remedy", uma manifestante ecológica de 27 anos, não verifica seu e-mail 

http://www.geocities.com/Vienna/2809/holistic.htm
http://www.geocities.com/Vienna/2809/transpessoal.htm
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há oito meses. Isto porque, desde o dia 21 de março, ela está morando 
numa seqüóia de 60 metros de altura a fim de protestar contra o 
desmatamento feito pela Pacific Lumber Company. 
  
Agora, graças a um grupo anônimo de ativistas tecnológicos, o estilo de vida 
espartano de Remedy (ela vive numa pequena plataforma de 2,5 por 1,5 
metros apenas com alguns cobertores, utensílios de cozinha e itens 
pessoais) está prestes a mudar. 
  
Durante as últimas quatro semanas, o grupo de ativistas vem trabalhando 
para oferecer aos manifestantes que vivem em árvores da região florestal 
de Headwaters, no norte da Califórnia, o acesso a uma rede sem fio no 
padrão 802.11b. "Isto é incrível", disse Remedy, que, assim como os outros 
manifestantes que invadiram a propriedade da Pacific Lumber, não divulga 
seu nome completo. "Eu sinto falta de usar a Internet. Mas é claro que o e-
mail é apenas um benefício secundário, porque o que eu realmente quero é 
dar o recado sobre o que está acontecendo por aqui". 
 

 
  
A floresta de Headwaters tem sido o cenário de inúmeros confrontos entre 
ambientalistas da Earth First! (www.earthfirst.org) e a Pacific Lumber 
(www.palco.com) desde que a companhia se fundiu à Maxxam Corporation 
numa tomada hostil de controle acionário em 1986. No último ano, mais de 
15 manifestantes de uma só vez invadiram a propriedade da companhia e 
ocuparam várias árvores da região, impedindo os lenhadores de completar 
seu trabalho. 
 
Embora alguns manifestantes desse tipo, conhecidos como tree-sitters 
(aqueles que sentam em árvores), como a agora famosa Julia Butterfly Hill 

(www.circleoflifefoundation.org), tenham atraído a atenção da grande 
mídia, os ativistas tecnológicos esperam que a nova rede wireless os 
encoraje a criar weblogs individuais. 
 

 
 Julia Butterfly Hill 
 
"Trata-se, em parte de afirmar suas convicções pessoais pela proteção do 
planeta", diz "Rabble", um dos integrantes do projeto que também não quis 
se identificar. "Além disso, é uma forma de personalizar o relato de uma 
forma tal que a mídia possa passá-lo adiante". 
 
O grupo de cinco jovens ativistas do Centro de Mídia Independente de San 
Francisco (www.sf.indymedia.org) já forneceram a Remedy um laptop com 
Linux e uma antena. Um carregador movido a bateria de automóvel 
alimenta o equipamento, que se conecta a um ponto de acesso 802.11b 
localizado a 9 quilômetros de Eureka. Eles também criaram um weblog 

http://www.earthfirst.org/
http://www.palco.com/
http://www.circleoflifefoundation.org/
http://www.sf.indymedia.org/
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(www.contrast.org/treesit/) para ela. Suas primeiras duas mensagens foram 
publicadas com a ajuda de ajudantes no chão que levaram os textos em 
disco até a cidade. Ela espera estar online logo para poder publicar por 
conta própria. 
  
"Será maravilhoso ficar online de novo", disse Remedy. "As pessoas me 
dizem que minha caixa de entrada está cheia. Nem sei se me lembro de 
como devo fazer para acessar minha conta". 
  
Configurar a rede não foi fácil. Já que a floresta fica numa propriedade 
particular, muitos simpatizantes têm medo de serem processados 
criminalmente ou citados em ações na justiça. 
 

 
  
Mary Bullwinkle, representante da Pacific Lumber, reconhece que a 
empresa moveu um processo estratégico em 2001. "Estes manifestantes 
estão invadindo propriedade privada", disse "Acreditamos que isso constitui 
uma violação da lei". 

  
Os ambientalistas enfrentam ainda outro problema: uma árvore que fica nos 
fundos da casa onde eles montaram a estação-base que será usada por 
Remedy ameaça bloquear o contato visual necessário para uma boa 
conexão caso se incline com o vento ou produza mais folhas.  
  
"Deveríamos simplesmente derrubar a árvore", brinca um membro do grupo 
pouco antes de falar sério sobre o conteúdo de água da árvore e de quanto 
sinal ela pode bloquear. O grupo provavelmente vai levar a estação-base 
para outro ponto do terreno, ou escolher outra casa para as operações. 
"Vamos bater de porta em porta se for preciso", disse Rabble. "Colocar estes 
manifestantes online não apenas será legal, mas também será um meio de 
usar tecnologia reciclada e software livre para ajudar a salvar o planeta" 
 
Fonte: Revista Wired (www.wired.com.br).  
 
Link: www.treesit.org 
 
 

    

 
 

 

 

 

http://www.contrast.org/treesit/%29
http://www.wired.com.br/
http://www.treesit.org/
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LIVRE COOPERAÇÃO   

Christoph Spehr  

 

 
A utopia política não seria obsoleta nos dias modernos ou pós-modernos. 

Não é algo que tenha de ser deixado de fora hoje mas, naturalmente, há 

algumas coisas, alguns aspectos, que têm de ser diferentes. A utopia 

política, o pensamento utópico de hoje, tem que se diferir da maioria das 

coisas que hoje reputamos como utopias políticas. Eu acho que a primeira 

coisa importante é que ela têm de ser não-prescritiva. A maioria dos 

pensamentos utópicos é prescritiva, no sentido de que dita ao povo o que 

fazer. A idéia que está por detrás disso é que, se foram estabelecidas as 

regras apropriadas, então a sociedade fluirá em ordem. Estas regras, porém, 

têm de ser respeitadas, é claro. É como uma gaiola feita pelo autor da 

utopia, onde se pode colocar as pessoas dentro. Se seguirem as regras, 

funciona. Isso, acho eu, é algo inaceitável hoje, e jamais poderá ser uma 

utopia livre. Portanto, deve-se construir a utopia no fato de que as pessoas 

façam o que querem. Não se pode impor nossas idéias da consciência 

correta, do certo e do errado, não se pode excluir certos desejos, algumas 

ações como erradas. Isto é o que você tem que fazer. Julgo isto muito 

importante. 

 

Julgo também necessário que o pensamento utópico não seja elitista, no 

sentido de que exista uma elite com o direito à autoconfiança, ao 

conhecimento certo. Um grupo decisório de pensadores científicos que 

possa definir aos demais qual é o caso real, mas sim devemos construir a 

utopia numa comunidade igualitária, onde não importa o que as pessoas 

leram e com que teorias estejam familiarizadas. Sim, tem que funcionar com 

pessoas diferentes, e estas têm de ter a possibilidade de participar em bases 

de igualdade. Elas não devem ser excluídas. O acesso a esta utopia não deve 

ficar restrita ao questionamento de onde a pessoa, de onde o povo provém. 

 

Também acho que hoje as utopias políticas não podem mais ser 

hierárquicas. Com isto eu não me refiro à questão da hierarquia e 

organização, mas a uma hierarquia de coisas maiores e coisas menores, no 

terreno do social. Umas vistas como importantes e outras vistas como não 

tão importantes - o que é típico de utopias clássicas. Na verdade, sabemos 

de muitos pensamentos utópicos que rezam: "O núcleo dos negócios, que 

chamamos de economia, é o que fazem as grandes empresas. É como as 

ferramentas são feitas, e outros aspectos como criar crianças ou 

desenvolver trabalho criativo, agir em conjunto de maneira modesta e 

adequada, são coisas menores e devem seguir as regras dos demais. Eu acho 

isso ilegítimo - porque isso vem sempre combinado com uma hierarquia 
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entre pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, nessas sociedades 

utópicas - e julgo tratar-se de um caso transparente de desigualdade. 

Portanto, pode-se dizer que é preciso trazer a utopia de volta à cozinha. 

Tem que funcionar lá. E as regras da cozinha têm de ser aquelas das grandes 

corporações - não o contrário. Tudo que as pessoas fazem juntas é uma 

espécie de cooperação, porque elas compartilham o trabalho e empregam o 

trabalho, a experiência e a existência física de outros - também de maneira 

histórica, direta e indireta. E, embora existam dois extremos, a cooperação 

livre e a forçada, a maioria do que conhecemos na maior parte das 

sociedades é cooperação forçada. 

 

Há três aspectos que devem ser levados em conta, se a idéia é construir livre 

cooperação. O primeiro é que todas as regras dessa cooperação possam ser 

questionadas por todos, não havendo regras santificadas que a pessoa não 

possa questionar ou rejeitar ou barganhar e negociar - que não é o caso na 

maioria das formas de cooperação e de organização que conhecemos hoje. 

 

E o segundo aspecto que tem de ser assegurado, para a cooperação livre, é 

que as pessoas possam questionar e alterar as regras por meio dessa força 

primária material, que é a recusa de cooperar. De restringir sua cooperação. 

De impedir o que queiram fazer com essa cooperação, estabelecendo 

condições sob as quais essas pessoas queiram cooperar, ou queiram sair da 

cooperação. Elas têm de ter assegurado o direito de empregar essas 

medidas para influenciar as regras e que todos, na cooperação, possam 

fazer isso. 

 

O terceiro aspecto - importante, porque doutra forma se constituiria apenas 

em chantagem dos mais poderosos sobre os menos poderosos - é que o 

preço da não cooperação, o que custa, caso se restrinja a cooperação, ou se 

a cooperação se divida, devia ser ... não exatamente igual ...mas semelhante 

para todos os participantes da cooperação. E deveria ser acessível. Isso quer 

dizer que pode ser feito, não é impossível, não é uma questão de mera 

existência, cooperar dessa maneira. 

 

Por conseguinte, se essas três condições forem garantidas, a cooperação é 

livre ou pode ser livre, porque todos podem questionar e alterar as regras. 

Podem negociar a respeito das regras, usando seu poder para restringir o 

que estiver sendo colocado nessa cooperação, ou podem se retirar e 

procurar outra maneira de cooperar com outras pessoas ou outros grupos. E 

a idéia é dizer que este terceiro aspecto, o preço, que não é 

necessariamente dinheiro, o que custa dividir ou restringir a cooperação - 

para tornar este custo igual e acessível para todos os participantes -- é o 

núcleo da política de esquerda. Esse é o núcleo real dos negócios. É isso que 

a política de esquerda faz: ela ajusta as regras de modo que as pessoas 

tenham o mesmo poder para influenciar as regras, porque o preço que lhes 

custa, se houver ruptura ou restrição do engajamento, é o mesmo para 

todos. 

 

Um bom exemplo de livre cooperação é a maneira como as mulheres dos 

zapatistas agiram na fase em que o movimento irrompera e quando tinha de 

ser tomada a decisão de como lutar, quando lutar contra o governo 

mexicano e quando usar até mesmo a força militar. Porque, de acordo com 

as notícias, houve uma assembléia de mulheres, que tomaram parte no 

movimento, e elas deixaram claro que haveria certas condições para elas 



106 

 

participarem da luta e o que queriam realizar: questões de representação no 

movimento, de reconhecimento do direito das mulheres por parte do 

movimento. Caso isso fosse feito, elas participariam. Caso contrário seria 

apenas um "não- por parte delas. E eu julgo este um bom exemplo porque é 

algo que deu errado em muitos movimentos nacionais e coloniais de 

libertação que conhecemos. Porque a forma era a questão principal... Agora 

era preciso lutar contra um sistema colonial, todos têm de se juntar, na luta, 

e outras questões têm de ser abordadas posteriormente - o que, é claro, 

não funciona, porque o ponto em que se começa é o ponto onde devem ser 

iniciadas algumas negociações básicas. E aquelas mulheres se valeram de 

seu poder, quer dizer, usaram sua possibilidade de recusa em entrar no 

movimento, impuseram condições pela sua cooperação e o fizeram de uma 

maneira baseada no seu poder como grupo. Não houve razão para se 

infiltrarem na base formal do poder decisório do Movimento Zapatista. 

Essas coisas atuam independentemente de como aquelas estruturas são 

organizadas. Elas vieram juntas, como um grupo, e disseram: 

Participaremos, desde que, ou desde que não... ou não. E isso é também 

típico, porque não era necessário que todos conhecessem seus motivos e 

suas razões e não era necessário que explicassem tudo a todos. É apenas 

uma negociação que acontece e sobre a qual se pode tomar uma decisão. E 

eu acho que isto é muito importante na livre cooperação e sua força 

primária, porque aproxima-se do ponto onde essa força se perde, na maioria 

dos sistemas de apresentação formal, do processo decisório formal - do 

quanto é deixado fora porque não se encaixa no sistema. Mas, no exemplo 

dado, essa força foi realmente exercida. 

 

Se tentarmos nos aproximar do conceito de livre cooperação, se 

perguntarmos que tipo de políticas se derivam desse conceito, julgo 

necessário propiciar uma espécie de visão geral dos tipos de instrumentos 

utilizados nas cooperações forçadas. Que níveis de força existem, na 

sociedade, e o que é necessário para todo grupo que queira se libertar e 

combater isso. Se o fizermos, veremos também que diferentes movimentos 

sociais vem se centrando e enfocando diferentes aspectos da cooperação 

forçada, o que reflete uma contradição entre eles. Nem todas essas 

contradições são necessárias; muitas delas podem ser explicadas por 

diferentes contextos históricos e por uma situação diferenciada. 

 

Julgo que, de um lado, é útil deixar claro que a força é exercida em diversos 

níveis, digamos, em cinco níveis diversos, desde a força direta, força 

material, força bruta, como queiram, até várias formas de força econômica. 

Força econômica que se utiliza de dependência, diferentes níveis de 

controle, para formatos de força social mais genuínos, tais como 

discriminação, para a qual é necessário somente uma forma especial de 

comportamento de pessoas num grupo, não necessariamente qualquer 

coisa mais drástica. 

 

Há também um nível que tem a ver com o controle do público. O controle 

de quem pode falar e quem é ouvido, na sociedade, e existe um nível que 

tem a ver com formas de dependência, em geral, porque quanto mais 

dependente a pessoa for, na cooperação, menos estará livre em sua ação 

para combatê-la. 

Estas são formas diferentes de força e, por outro lado, pode-se fazer uma 

espécie de matriz. Existem algumas providências que têm de ser tomadas, 

por parte de cada indivíduo ou cada grupo que se queiram liberar. Primeiro, 
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é preciso desmantelar os instrumentos de dominação, é preciso abandonar 

a idéia de usá-los para coisas melhores. Conquistar cidadelas e então 

implementar uma política melhor -- não, é preciso derrubar por terra esses 

instrumentos de força, é preciso encontrar maneiras alternativas de 

cooperação e negociação, regras alternativas do social, as quais ... Eu 

emprego o termo de política de relacionamentos, porque isso é usado na 

discussão feminista italiana. Pode-se também dizer que é preciso encontrar 

formas alternativas de socializar, que é preciso desenvolver novas 

habilidades sociais, que não possuímos ou que perdemos, em nossos 

sistemas sociais. Porque não fomos treinados em como negociar com cada 

um. É preciso também desenvolver formas de se tornar independente e 

formas de articulação, articulação crítica, de clamar por espaço público. 

Portanto, se isso for feito, teremos em mãos uma espécie de matriz, e então 

veremos que o conceito de política de livre cooperação não é algo que 

alguém invente como planta baixa. É algo que se origina de movimentos 

sociais que datam dos séculos 20 e 21. 

 

 
 

É muito importante que o conceito de cooperação livre não venha a ditar 

maneiras especiais de estruturar as sociedades, ou quaisquer outros níveis 

do social. É apenas um caminho de como as decisões são tomadas e pode, e 

irá, sempre incluir a criação de regras que permitam a grupos e pessoas 

tomarem decisões que não são tomadas por todos os membros desse 

grupo. Isso também permite que os grupos digam: queremos aqui uma 

regra especial, necessária para nós no momento, e que pode não ser a idéia 

final no longo curso, mas que possamos escolher, desde que haja uma 

garantia de que possa ser revertida. Acho isto importante porque permite a 

grupos, movimentos e grandes comunidades de estudarem, 

experimentarem e ajustarem suas formas de acordo com os problemas que 

enfrentem. 

 

Tendemos a ser muito críticos de outras comunidades ao apontar aspectos 

que, na verdade, correm contra a noção de liberdade e igualdade. Dizemos, 

este movimento de liberação, em sua luta, tem uma espécie de hierarquia 

militar. Creio que esse não é o ponto, porém. O ponto é: é possível para 

estes grupos reverterem esta decisão? Trata-se realmente de uma decisão 

tomada sob condições de igualdade e de livre motivação pelos participantes, 

por ser necessária nessa luta? Ou se chegou a um ponto onde não é mais 

possível parar, onde parar é impossível devido a novas desigualdades para 

retirar a decisão?- o que, é claro, é o caso de muitos exemplos, mas esta é 

uma questão diferente. Julgo ser possível questionar o que outras 

comunidades fazem, desta maneira, mas isso não quer dizer que eu posso 

falar-lhes e decidir o que é bom para eles agora. Porém posso destacar 

problemas e desenvolvimentos que vejo, e apontar onde realmente não 

existe mais possibilidade de tomar decisões livres e igualitárias, nem 

qualquer cooperação. 

 

Um ponto interessante levantado muito freqüentemente é: o que significa 

livre cooperação como espécie de conceito econômico. É possível tocar uma 

organização de negócios como livre cooperação? Que significa? Como 

parece? Não seria impossível, porque as empresas não podem se dividir se 

as pessoas que trabalham lá discordam dos rumos da empresa para o 
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futuro. E será que isso não insere um elemento de instabilidade em todo o 

sistema? Temos que descartar isso? Não é a livre cooperação baseada em 

condições tais que todos tenham o suficiente para comer e levar uma 

qualidade de vida decente? E isso é garantido pelo que o processo 

econômico faz. Não é, em si mesmo, algo sujeito a livre cooperação. 

 

E eu considero este um ponto muito importante porque, naturalmente, as 

empresas podem ser tocadas como livres cooperativas. E, novamente, 

sabemos de exemplos disto e de diferentes espécies de projetos sociais que 

lidam com dinheiro, que produzem coisas e funcionam como livres 

cooperativas, com as pessoas negociando, concordando e se dividindo, caso 

não concordem mais, e encontrando caminhos de como fazê-lo de maneira 

igualitária e justa. E também temos exemplos desse chamado setor 

terciário, onde grupos lidam com dinheiro e capital públicos, que lhes é 

passado para alcançarem resultados especiais, mas os quais são também 

livres, quanto aos caminhos que escolham. Acho que esses exemplos 

existem e, está claro, é algo que mudaria as estruturas das empresas de 

forma radical, porque, se o conceito for aplicado, então fica evidente que 

temos de fazer muito em cada organização econômica concentrada. Isto 

descarta a possibilidade de que haja pessoas que possuam um 

conhecimento tão especial de que nada é possível fazer sem elas, por 

exemplo. Portanto, também é preciso ficar implícito que se inclui processos 

de distribuição de conhecimento e habilidades. Também exige-se um 

ambiente onde seja possível, para as pessoas, se desligarem e sair, sim, por 

existirem outras possibilidades para elas - o que significa que elas 

mantenham sua forma material de existência garantida, não dependam de 

seu emprego, lá. Isto significa que os investimentos públicos são afetados de 

maneira que não existe apenas uma estrutura onde eu possa trabalhar 

graças aos meus conhecimentos profissionais, eu posso escolhê-la e ela me 

garante que eu posso tirar minha parte justa do todo para mim. Isso, é claro, 

é uma questão radical, porém absolutamente necessária. E não vejo porque 

seria impossível para as empresas se dividirem se houver desacordo sobre 

seu curso futuro. Já vemos isso hoje: grandes capitais se dividindo em 

pequenos capitais, recombinando o todo. Isso acontece e achamos tudo 

muito natural e, mesmo assim, não podemos imaginar que as pessoas que 

trabalham lá, que cooperam lá o façam elas próprias. 

 

E julgo que exista um outro importante aspecto que é, se mencionarmos 

empresas como forma de livre cooperação: precisamos de formas para 

trazer pessoas de fora. Este era um ponto cego, mesmo em experiências de 

países socialistas que chegaram perto - como a idéia de uma democracia do 

povo, dentro da empresa - mas que excluía todos de fora. Portanto, também 

necessitamos garantir sua forma de cooperação - porque elas permitem que 

as empresas façam suas coisas - e que sejam representadas de alguma 

forma. Acho que precisaremos de muita experiência prática para conseguir 

isso. Também necessitamos de uma revisão dos experimentos históricos, o 

que não é feito hoje. E julgo isso crucial, porque a questão de como lidar 

com esse poder econômico, claro, é o núcleo de como lidar com o poder 

social. 

 

A questão principal, com referência à implementação de livre cooperação 

no mundo de hoje, claro, é a questão da propriedade. Acho que é preciso 

sublinhar a idéia de que toda a propriedade, ou capital social, baseia-se no 

trabalho coletivo, claro. E não somente no trabalho de quem vive hoje, é 
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algo que também capitaliza as atividades, o trabalho, o pensamento de 

pessoas do passado, de um grande número de pessoas e suas vidas. 

Portanto, este tipo de capital, com cuja forma nos preocupamos no sentido, 

digamos, conhecimento técnico ou social, no sentido de capital industrial, 

de capital intelectual, o que é importante hoje em dia, é algo que não pode 

pertencer a um pequeno número de pessoas somente porque são os CEO's 

da empresa - isso é apenas ridículo. Por outro lado, a propriedade, o acesso 

ao capital, é algo necessário ao povo. Não é nada que se possa ter vergonha 

de reclamar uma parte da propriedade, no mundo, porque carecemos do 

trabalho dos outros, precisamos de acesso ao capital para fazer coisas, para 

sobreviver. Portanto, não é concebível dizer que não existem formas de 

propriedade de modo algum. Não creio que seja concebível dizer que 

deveríamos ter uma sociedade ou comunidade onde todos façam o que 

querem e peguem o que quiserem. Portanto, são necessárias regras para 

acessar a propriedade, e acho que isso inclui a necessidade de transferir a 

propriedade, de distribuir a propriedade de maneira mais igual do que se faz 

hoje. E é preciso ficar claro que isto é processo que exige passos 

necessários. Porque temos de reconhecer que a propriedade nem sempre é 

algo que se possa cortar em fatias e distribuir. Portanto, este é um processo 

de reformatar a propriedade numa sociedade, de redistribuí-la. 

 

Um ponto importante, que tem de ser abordado hoje, é a mobilidade de 

capital. É justamente o oposto da idéia de livre cooperação em que, se 

houver ruptura -- se as pessoas não quiserem mais cooperar ou possuem 

idéias diferentes do que essa cooperação deveria realizar -- então o preço 

da ruptura, da reformatação da cooperação, devia ser igual. E isto é 

exatamente o oposto do que o capital das grandes corporações faz nos dias 

de hoje, porque se gaba de dizer que pode levá-lo, e tudo que se mover com 

ele, para outros lugares onde as pessoas possam ser mais obedientes. E isto 

é algo que tem de ser restringido. Caso contrário não é possível desenvolver 

formas de redistribuição de propriedade, de alterar as regras de modo 

algum. 

 

Os mercados capitalistas têm alguns aspectos que não podem ser 

transferidos para a livre cooperação. Por exemplo, é inaceitável que, quanto 

mais sucesso determinado participante do mercado fizer, mais o mercado 

pode ser excluído de outros concorrentes. E torna-se claro que, nos 

mercados capitalistas, o principal aspecto da concorrência não está 

melhorando, nem tendo idéias melhores, e sim aplicando mais força contra 

os outros para produzir por menor custo. É claro que este não pode ser um 

elemento de mercado na livre cooperação. 

 

A situação é, não que não conheçamos nenhuma alternativa, ou que não 

haja contradição e nenhum movimento contra para a maioria das formas de 

falta de liberdade e desigualdade. O problema é que eles não apoiam a 

propriedade uns dos outros, que os movimentos são muito específicos em 

seu ambiente cultural e excluem um bocado de outras pessoas. Este é o 

caso, ainda hoje, e eu creio ser muito urgentemente necessário um processo 

de maior e mais profundo entendimento entre os diferentes movimentos, 

um processo de abertura cultural, e novos laços entre o cotidiano e todas as 

formas de cooperação, cooperação alternativa e o que geralmente achamos 

que sejam grandes questões políticas. 

 

Não existe mudança real, na sociedade e em suas estruturas, sem passos - 
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mas esses passos têm de consistir em reformas, no sentido de que elas não 

apenas se valham dos movimentos mas também das instituições. Não 

podemos nos livrar de todas as instituições, precisamos também construir 

algum respaldo legal, porque é dessa forma que parte da luta é feita. Aqui 

estamos sempre em perigo de não perceber que isso é apenas parte da luta 

e que se deve pensar a respeito - de maneira utópica - sobre a direção que 

estamos seguindo. O caminho para uma sociedade utópica não é alcançado 

somente acumulando-se reformas diferentes em itens diferentes. Também 

exige alguma forma de sentido, que não é encontrado como uma verdade, 

mas que é o resultado de negociação entre movimentos emancipatórios. 

Portanto, eu penso que hoje existam muitas idéias em desenvolvimento, no 

mundo, que se relacionam a conceitos como livre cooperação, e que podem 

ser alvo de interessante discussão. A discussão é essencial, porque esta 

espécie de diálogo entre diferentes idéias, pessoas diferentes, grupos 

diferentes, é necessária para construir coalizões, que é o que precisamos 

hoje. 

 

Transcrição de um vídeo de Oliver Ressler, gravado em Bremen, Alemanha, 

32 min., 2003. 

 

Tradução do Instituto Itaú Cultural, São Paulo. 

 

Fonte: Republicart (www.repubicart.net). 

 

[Postado em 19 de outubro de 2005] 

 

MÁQUINAS RADICAIS CONTRA O TECNO-IMPÉRIO. DA UTOPIA AO 

NETWORK 

Matteo Pasquinelli (mat@rekombinant.org) 

 

Deleuze e Guattari tiraram a máquina para fora da fábrica; agora, cabe a 

nós tirá-la para fora da rede e imaginar uma geração pós-internet. 

...................................................... 

 

   Cada um de nós é uma máquina do real, cada um de nós é uma máquina 

construtiva.  

    -- Toni Negri 

 

   As máquinas técnicas funcionam, evidentemente, com a condição de não 

serem estragadas. As máquinas desejantes, ao contrário, não cessam de se 

estragar funcionando; só funcionam quando estragadas. A arte utiliza com 

freqüência esta propriedade, criando verdadeiros fantasmas de grupo que 

curto-circuitam a produção social com uma produção desejante, e 

introduzem uma função de estrago na reprodução das máquinas técnicas.  

  -- Gilles Deluze, Felix Guattari, L'anti-Edipo 

 

O que é o compartilhamento dos conhecimentos? Como funciona a 

economia da consciência? Onde está o general intellect no trabalho? 

Aproximem-se de um distribuidor automático de cigarros. A maquininha que 

vocês vêem é a encarnação de um conhecimento científico em dispositivos 

de hardware e software, gerações de engenharia estratificadas para uso 

varejista: ela gerencia automaticamente os fluxos de dinheiro e mercadoria, 

substitui o humano com uma interface amigável, defende a propriedade 

http://www.repubicart.net/
mailto:mat@rekombinant.org
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privada e funciona graças a uma mínima rotina de controle e 

reabastecimento. Que fim fez o dono da tabacaria? Às vezes, aproveita o 

tempo livre. Outras vezes, foi superado pela empresa que possui a cadeia de 

distribuidores. Em seu lugar, é possível encontrar-se um técnico. Longe de 

querer imitar o Fragmento sobre as Máquinas ŘŜ aŀǊȄΣ ŎƻƳ ǳƳ ΨCǊŀƎƳŜƴǘƻ 

sobre os distribuidores aǳǘƻƳłǘƛŎƻǎ ŘŜ ŎƛƎŀǊǊƻǎΩΣ ŜǎǎŜ ŜȄŜƳǇƭƻ ƳƻǎǘǊŀ ǉǳŜ 

as teorias do pós-fordismo tomam corpo ao nosso redor. E que as máquinas 

materiais ou abstratas construídas pela inteligência coletiva estão 

concatenadas organicamente aos fluxos da economia e das nossas 

necessidades. 

 

Fala-se de general intellect, mas seria preciso falar-se nisso no plural. As 

formas da inteligência coletiva são múltiplas. Algumas podem se tornar 

formas totalitárias de controle, como a ideologia militar-administrativa dos 

neocons bushistas ou do império da Microsoft. Outras, ainda, encarnam-se 

nas burocracias sociais-democráticas, nos aparatos de controle policial, na 

matemática dos especuladores de bolsa, na arquitetura das cidades 

(passeamos todos os dias sobre concretizações da inteligência coletiva). Nas 

distopias de 2001 Uma Odisséia no Espaço e de Matrix, o cérebro das 

máquinas evolui em autoconsciência até se livrar do humano. As 

inteligências coletivas "do bem", ao contrário, produzem redes 

internacionais de cooperação como as redes do movimento global, dos 

trabalhadores precários, dos que desenvolvem softwares livres, do 

midiativismo, dos que produzem a partilha dos conhecimentos nas 

universidades, das licenças abertas tipo "Creative Commons" e ainda dos 

planos urbanísticos participativos, das narrações e dos imaginários de 

libertação.  

 

A partir de uma perspectiva geopolítica, poderíamos nos imaginar em uma 

das paranóias de ficção científica de Philip Dick: o mundo está dominado por 

uma única inteligência, mas no seu interior se assiste à guerra entre duas 

Organizações de "general intellect" contrapostas e inter-relacionadas.  

 

Acostumados com as tradicionais formas representativas do movimento 

global, não percebemos os novos conflitos produtivos, preocupados muito 

mais com a guerra, não percebemos a centralidade do conflito. Segundo 

Manuel Castells, definimos o movimento como uma subjetividade de 

resistência que não consegue se tornar um projeto. Não percebemos a 

distância do movimento global do centro da produção capitalista, do centro 

da produção do real. E parafraseando Paolo Virno, dizemos que já há demais 

política nas novas formas produtivas, para que a política de movimento 

ainda possa desfrutar de uma autônoma dignidade. (1)  

 

h Ωтт όƴńƻ ǎƻƳŜƴǘŜ ƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻΣ ǇŜƴǎŀƳƻǎ ǘŀƳōŞƳ ƴŀ Ŝǎǘŀção punk), 

verificou o fim do paradigma "revolução" por aquele de movimento, abrindo 

os novos planos de conflito da comunicação, dos meios de comunicação, da 

produção de imaginário. Nesses dias estamos descobrindo também que o 

formato "movimento" deve ser superado. A favor, provavelmente, daquele 

de network. 

  

Três tipos de ação que no século XIX eram bem distintas τ trabalho, política 

e arte τ agora se integraram em uma mesma atitude e são centrais em 

cada processo produtivo. Para trabalhar, fazer política e produzir imaginário 

hoje são necessárias competências híbridas. Isso significa que somos todos 
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trabalhadores-artistas-ativistas, mas significa também que as figuras do 

militante e do artista estão superadas e que tais competências se formam 

em um espaço comum que é a esfera do intelecto coletivo.  

 

O general intellect é o patriarca de uma família de conceitos cada vez mais 

numerosos e discutidos: economia do conhecimento, capitalismo cognitivo, 

inteligência coletiva, intelectualidade de massa, trabalho imaterial, 

cognitivismo, sociedade de informação, classe criativa, compartilha dos 

conhecimentos, pós-fordismo. Nos últimos anos, o léxico político se 

enriqueceu de instrumentos relacionados uns aos outros, os quais 

observamos nos perguntando para que servem exatamente.  

 

Por uma questão de simplicidade, concordamos somente com os termos 

herdeiros de uma abordagem iluminística, angélica, quase neognóstica. A 

realidade é muito mais complexa e esperamos que novas formas 

reivindiquem o papel que ao interior da mesma arena cabe a desejo, corpo, 

estética, biopolítico. E lembramos também a querela trabalhadores 

cognitivistas versus precários, duas caras da mesma medalha que os precogs 

de Chainworkers sintetizam, dizendo que: "os primeiros são networkers, os 

segundos networked; os primeiros brainworkers, os segundos chainworkers; 

os primeiros seduzidos e depois abandonados pelas empresas e mercados 

financeiros; os segundos envolvidos e flexibilizados pelos fluxo apátridas do 

capital global". (2) 

 

A questão é que estamos à procura de um novo ator coletivo e de um novo 

ponto de aplicação da enferrujada classe revolucionária. O sucesso do 

conceito de multidão reflete também a atual desorientação. O pensamento 

crítico procura continuamente forjar o ator coletivo que encarne o espírito 

dos tempos e a história é repercorrida reconstruindo-se as formas relativas 

a cada paradigma de ação política: o ator social mais ou menos coletivo, a 

organização mais ou menos vertical, o fim mais ou menos utópico. 

Proletariado e multidão, partido e movimento, revolução e auto-

organização. 

 

Hoje em dia, imagina-se que o ator coletivo seja o general intellect (ou como 

se queira chamá-lo), a sua forma é a rede, o seu objetivo a constituição de 

um plano de autonomia e autopoiese, o seu campo de ação o capitalismo 

ŎƻƎƴƛǘƛǾƻ ŜǎǇŜǘŀŎǳƭŀǊ ōƛƻǇƻƭƝǘƛŎƻΧ  

 

Aqui não falamos de multidão, por ser um conceito ao mesmo tempo 

demasiado nobre e inflacionado, herdeiro de séculos de filosofia e veiculado 

com muita freqüência pelos megafones das manifestações. O conceito de 

multidão foi mais útil como exorcismo das pretensões de identidade do 

movimento global do que como instrumento construtivo. A pars construen 

caberá ao general intellect: filósofos como Paulo Virno, quando precisam 

reencontrar o terreno comum, o ator coletivo desaparecido, reconstroem a 

inteligência Coletiva ou a Cooperação como propriedade emergente e 

constitutiva da multidão.  

 

Em outra lenda paranóica, imaginamos que a tecnologia seja a última 

herdeira de uma saga de atores coletivos gerados pela história, como uma 

boneca matryoshka: religião τ teologia τ filosofia τ ideologia τ ciência τ 

tecnologia. Para dizer que nas tecnologias de informação e de inteligência se 

estratifica a história do pensamento, mesmo se daquela saga lembramos 
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somente o último episódio, ou seja, a rede que encarna os sonhos da 

geração política precedente.  

 

Como chegamos a esse ponto? Estamos no ponto de convergência de 

diversos planos históricos. A hereditariedade das vanguardas históricas da 

síntese entre estética e polƝǘƛŎŀΦ !ǎ ƭǳǘŀǎ Řƻ Ωсу Ŝ Řƻ Ωтт ǉǳŜ ŀōǊŜƳ ƴƻǾƻǎ 

planos de conflito fora das fábricas e dentro do imaginário e da 

comunicação. A hipertrofia da sociedade do espetáculo e da economia do 

logo. A transformação do trabalho assalariado fordista no trabalho 

autônomo precário pós-fordista. A revolução informática e o advento da 

internet, da net economy e da network society. A utopia secularizada em 

tecnologia. O mais alto exercício de representação que se torna produção 

molecular.  

 

Há aqueles que percebem o momento atual como um vivaz network 

mundial, os que o vêem como uma nebulosa indistinta, outros como uma 

nova forma de exploração, ou ainda como oportunidade. Hoje, a densidade 

alcança a massa crítica, forma uma classe radical global sobre a intersecção 

dos planos do ativismo, da comunicação, da arte, da tecnologia de rede, da 

procura independente. O que significa sermos produtivos e voltados a 

projetos, abandonar a mera representação do conflito e as formas 

representativas da política?  

 

Há uma metáfora hegemônica difundida no debate político, no mundo da 

arte, na filosofia, na crítica dos meios de comunicação, na cultura de rede: o 

software livre. Ele é citado no fim de cada evento que se ponha o problema 

do que fazer (mas também em artigos de marketing estratégƛŎƻΧύΣ 

enquanto a metáfora gêmea open source contamina cada disciplina: 

arquitetura open source, literatura open source, democracia open source, 

cidade open sourceΧ  

 
Os softwares são máquinas imateriais. A metáfora free software é 

demasiadamente fácil devido à sua imaterialidade, que freqüentemente não 

consegue produzir atrito com o mundo real. Embora saibamos que é algo de 

bom e justo, nos perguntamos, polemicamente: o que mudará quando 

todos os computadores do mundo usarão free software? O aspecto mais 

interessante do modelo free software é a imensa rede de cooperação que 

foi criada entre os programadores em escala mundial, mas quais são os 

outros exemplos concretos que podemos dar para propor novas formas de 

ação no mundo real e não só no âmbito do digital?  

 

bƻǎ ŀƴƻǎ ΩтлΣ 5ŜƭŜǳȊŜ Ŝ DǳŀǘǘŀǊƛ ǘƛǾŜǊŀƳ ŀ ƛƴǘǳƛœńƻ Řƻ ƳŜŎŃƴƛŎƻΣ ƛƴǘǊƻƧŜœńƻ 

/ imitação da forma produtiva industrial. Finalmente, um materialismo 

hidráulico que falava de máquinas com desejos, revolucionárias, 

celibatárias, de guerra, e não de representações e ideologias. (3) 

 

Deleuze e Guattari tiraram a máquina para fora da fábrica, agora cabe a nós 

tirá-la para fora da rede e imaginar a geração pós-internet.  

 

O trabalho cognitivo produz máquinas, máquinas de todo tipo, não só 

software: máquinas eletrônicas, máquinas narrativas, máquinas 

publicitárias, máquinas midiáticas, máquinas de interpretação, máquinas 

psíquicas, máquinas sociais, máquinas de libido. No século XIX, a definição 
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de máquina indicava um dispositivo para a transformação de energia. No XX, 

a máquina de Turing τ na base de cada computador τ começa a 

interpretar a informação na forma de seqüências de 0 e 1. Para Deleuze e 

Guattari, ao contrário, a máquina desejante produz, corta, compõe fluxos e 

sem interrupções produz o real.  

 

Hoje, entendemos por máquina a forma elementar do general intellect, cada 

nó do network da inteligência cognitiva, cada dispositivo material ou 

imaterial que encadeia organicamente os fluxos da economia e dos nossos 

desejos.  

 

Em um nível superior, a própria rede pode ser considerada uma mega-

máquina de assemblage de outras máquinas, e até mesmo a multidão se 

torna mecânica, como escrevem Hardt e Negri em Império: "A multidão não 

só usa as máquinas para produzir, mas ela mesma se torna, 

contemporaneamente, cada vez mais maquinal. Da mesma forma, os meios 

de produção são sempre mais integrados nas mentes e nos corpos da 

multidão. Nesse contexto, a reapropriação significa o livre acesso e controle 

do conhecimento, da informação, da comunicação e dos afetos, enquanto 

meios primários da produção biopolítica. O simples fato de que essas 

máquinas produtivas tenham sido integradas nas multidões não significa 

que essas últimas sejam capazes de controlá-las; ao contrário, tudo isso 

torna a alienação bem mais odiosa e corrupta. O direito à reapropriação é o 

direito da multidão ao autocontrole e a uma autônoma auto-produção". (4) 

 

Em outras palavras, já foi dito que no pós-fordismo, a fábrica saiu da fábrica, 

que a sociedade inteira se tornou uma fábrica. Uma multidão já maquinal 

sugere que o derrubamento do atual sistema de produção em um plano de 

autonomia seja possível graças a uma crise de rins, desconectando a 

multidão do comando do capital. Mas a operação não é de todo fácil, nos 

termos do tradicional moto "nos reapropriarmos dos meios de produção". 

Porque?  

 

Se é verdade que hoje o principal instrumento de trabalho é a cabeça e que, 

portanto, os trabalhadores podem imediatamente se reapropriarem do 

meio de produção, é igualmente verdade que também o controle e a 

exploração da sociedade se tornaram imateriais cognitivos reticulares. Não 

só se acresceu o general intellect das multidões, como também aquele do 

império. Os trabalhadores armados com seus computadores podem se 

reapropriar dos meios de produção, mas colocando o nariz fora do desktop 

se encontram lado a lado a um Godzilla que não tinham previsto, o Godzilla 

do general intellect inimigo.  

 

As meta-máquinas sociais estatais econômicas às quais nós, seres-humanos, 

estamos conectados como próteses, estão dominadas por automatismos 

conscientes e inconscientes. As meta-máquinas são gerenciadas por um tipo 

particular de trabalho cognitivo que é o trabalho político administrativo 

gerencial, o qual projeta, organiza, controla em vasta escala, uma forma de 

general intellect que nunca consideramos no passado, cujo príncipe é uma 

figura que aparece em cena na segunda metade do século dezenove: o 

gerente ou manager.  

 

Como lembra Bifo, citando Orwell em seu ensaio O totalitarismo Tecno-

administrativo de Burnham a Bush, no mundo pós-democrático (ou, se 
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preferirem, no império) são os gerentes que assumiram o comando: "O 

capitalismo está desaparecendo, mas o socialismo não o substitui. O que 

está nascendo é um novo tipo de sociedade planificada e centralizada que 

não será nem capitalista nem democrática. Os governantes serão aqueles 

que controlam efetivamente os meios de produção, isto é, os executivos, os 

técnicos, os burocratas e os militares, unidos sob a categoria de gerentes, 

administradores ou managers. Eles eliminarão a velha classe proprietária, 

esmagarão a classe operária e organizarão a sociedade de modo a manter 

em suas mãos o privilégio econômico. Os direitos de propriedade privada 

serão abolidos, mas não por isso será estabelecida a propriedade comum. 

Não existirão mais pequenos estados independentes, mas grandes super-

estados concentrados em torno dos centros industriais da Europa, Ásia e 

América, e esses super-estados combaterão entre si. Essas sociedades serão 

fortemente hierárquicas com uma aristocracia do talento no vértice e uma 

massa de semi-escravos na base." (George Orwell, Second Thoughts on 

James Burnham, 1946). (5) 

 

Citamos no início as duas inteligências que se enfrentam no mundo e as 

formas nas quais se manifestam. A multidão funciona como uma máquina 

porque se reduziu a um esquema, a um software social, concebido para a 

exploração de suas energias e de suas idéias. Assim, os tecno-gerentes ou 

tecno-managers (públicos, privados e militares) são aqueles que, 

inconscientemente ou não, projetam e controlam máquinas feitas de seres 

ƘǳƳŀƴƻǎ ΨŀǎǎŜƳōƭŀŘƻǎΩ ǳƴǎ ŀƻǎ ƻǳǘǊƻǎΦ h general intellect gera monstros.  

 

Em confronto com a penetração da tecno-administração neoliberal, a 

inteligência do movimento global é pouquíssima coisa. O que fazer? É 

necessário seja inventar máquinas virtuosas revolucionárias radicais nos 

pontos cruciais da rede, seja enfrentar o general intellect que administra as 

meta-máquinas imperiais. E antes de começar, tomar consciência da 

densidade de "inteligência" que se condensa em cada mercadoria, 

organização, mensagem, mídia, em cada máquina da sociedade pós-

moderna.  

 

Don't hate the machine, be the machine. Como transformar a compartilha 

dos conhecimentos e saberes, dos instrumentos e dos espaços em novas 

máquinas produtivas radicais revolucionárias, além do excessivamente 

celebrado free software? É o mesmo desafio que há um tempo se 

preanunciava: reapropriar-se dos meios de produção.  

 

A classe radical global conseguirá inventar máquinas sociais que saibam 

desafiar o capital e funcionar como planos de autonomia e autopoiese? 

Máquinas radicais que saibam enfrentar a inteligência tecno-administrativa 

e as meta-máquinas imperiais escalonadas à nossa volta? A peleja multidões 

contra império se torna o combate das máquinas radicais contra os tecno-

monstros imperiais. Por onde devemos começar a construir essas 

máquinas?  

 

1. Paolo Virno, Grammatica della moltitudine, Derive Approdi, Roma 2002. 

 

2. Chainworkers, Il precognitariato. "L'europrecariato si è sollevato", 2003, 

publicado em www.rekombinant.org/article.php?sid=2184. Ver também 

www.chainworkers.org e www.inventati.org/mailman/listinfo/precog. 
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NANOTECNOLOGIA  
Revista Bit 
 
Pequenas maravilhas 
  
Imagine-se dono de uma "caixa mágica" onde possa fabricar todo o tipo de 
materiais e objetos ς ƻǳǊƻΣ ƳŀŘŜƛǊŀΣ ŘƛŀƳŀƴǘŜǎΣ ōŀǘŀǘŀǎΧ .ŜƳ-vindo ao 
fantástico mundo da nanotecnologia. 
  
A regra tem exceções mas, normalmente, quanto mais pequeno melhor. 
Basta pensar nos celulares, uma das poucas coisas que os homens 
comparam entre si e da qual se orgulham. A ciência da nanotecnologia leva 
o conceito de miniaturização ao extremo ς o seu objetivo é construir 
estruturas complexas, átomo a átomo, molécula a molécula.  
  
Os cientistas partem de dois pressupostos. O primeiro diz que todas as 
coisas são feitas de átomos e que, portanto, as características de cada 
objeto são definidas pela sua estrutura atômica. Por exemplo, se 
"reorganizarmos" as moléculas de carvão podemos teoricamente fazer 
diamantes, dado que a base das duas substâncias é a mesma ς átomos de 
carbono. O segundo pressuposto científico funda-se na certeza de que 
qualquer estrutura química estável pode ser definida e, por isso, 
reproduzida. 
  
A nanotecnologia, por vezes designada "fabricação molecular" ou 
"nanotecnologia molecular", engloba os vários tipos de pesquisa que 
trabalham com dimensões inferiores a 1.000 nanômetros, sendo que um 
nanômetro é igual a 0,000001 milímetros (ver caixa "Ordem de Grandezas"). 
Apenas para ter uma idéia da "pequenez" em questão, saiba que os átomos 
são cerca de 1/10.000 do tamanho de uma bactéria e que as bactérias são 
1/10.000 do tamanho dos mosquitos. À nanotecnologia estão ainda 

http://www.rekombinant.org/article.php?sid=2241
http://www.rekombinant.org/article.php?sid=2257
http://www.imediata.com/
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associados os conceitos de "montagem" posicional e auto-replicação. O 
primeiro pressupõe que cada átomo é colocado no seu devido lugar, o que 
implica a existência de robôs cuja dimensão e precisão moleculares 
permitem manipular e colocar num local exato átomos e moléculas 
individuais. A auto-replicação envolve a construção de sistemas capazes de 
se copiarem a si próprios e de, mais do que isso, construírem outros 
produtos. Caso deseje saber mais sobre esta ciência, sugerimos a consulta 
de alguns endereços: www.foresight.com, www.itri.loyola.edu/nanobase, 
www.nanoindustries.com, www.imm.org. 
  
Nenhum destes conceitos é novo. Em 1959, Richard Feynman, Prêmio Nobel 
da Física em 1965, anteviu os princípios desta ciência. «Os princípios da 
física, pelo que eu posso perceber, não falam contra a possibilidade de 
manipular as coisas átomo por átomo», afirmou o cientista num discurso 
intitulado "Plenty of Room at the Bottom" ("Há muito espaço lá embaixo"). 
Anos mais tarde, Eric Drexler, o primeiro graduado do MIT em 
nanotecnologia molecular, retomou a visão de Feynman num ensaio em que 
teorizava a construção de um montador molecular ς uma minúscula 
máquina que primeiro manipulava os átomos de forma a construir outra 
máquina igual a si própria e depois se replicava as vezes que fossem 
necessárias a fim de produzir uma força de trabalho capaz de fabrico em 
larga escala ao nível atômico (Engines of Creation, 1986). 
  
A caixa mágica 
  
A perspectiva de Eric Drexler remete-nos para o fantástico potencial da 
nanotecnologia ao nível da produção industrial. A fabricação deixaria de 
consistir em juntar vários componentes ou peças; em vez disso, existiriam 
fábricas capazes de produzir praticamente qualquer coisa desejada a partir 
de substâncias existentes na atmosfera. Esta é uma forma completamente 
diferente de olhar para a matéria. Em vez de algo sólido ς os objetos que 

usamos no dia-a-dia ς a matéria torna-se dinâmica. Os cientistas prevêem 
inclusivamente a possibilidade de um objeto se tornar num outro mediante 
reorganização dos seus átomos constituintes. Pode parecer coisa de ficção 
científica, mas faz sentido ς basta que imaginemos a possibilidade de 
arrumar os átomos como bem entendemos. Num mundo assim, cada casa 
poderia ter uma espécie de "caixa negra" ς fazia-se o upload das instruções 
de produção et voila! 
  
Mas o potencial da nanotecnologia vai muito mais longe. Imagine-se o que 
seria "encolher" todo o conteúdo da Biblioteca Nacional num dispositivo do 
tamanho de um cubo de açúcar, usando um meio de armazenamento com 
capacidades na ordem dos multiterabits. Ou aumentar, por um fator de 
milhões, a velocidade e eficiência dos minúsculos transistores e chips de 
memória dos computadores. A nanotecnologia permite também fabricar 
materiais e produtos a partir dos átomos e das moléculas, gastando, por 
isso, menos matéria-prima e reduzindo o desperdício. Ou então desenvolver 
materiais 50 vezes mais resistentes que o aço e com apenas uma fração do 
peso, para fabricar uma infinidade de veículos aéreos, terrestres, marítimos 
e espaciais, mais leves e mais econômicos. Remover os mais teimosos 
poluentes do ar e da água, obtendo um ambiente limpo. No campo da 
medicina então, as aplicações são fantásticas: dispositivos invisíveis com 
capacidade para circular na corrente sanguínea e identificar agentes 
biológicos ou analisar elementos, detectar e reparar células cancerígenas e 
tecidos danificados, transportar medicamentos e provocar reações químicas 
de caráter terapêutico. 
  
Revolução em miniatura 
  
Para a indústria dos semicondutores ς onde a lei em vigor é a da Gordon 
Moore e a escala a do mícron ς a nanotecnologia é o futuro. Os analistas 
acreditam que a nanotecnologia revolucionará a computação do século XXI 

http://www.foresight.com/
http://www.itri.loyola.edu/nanobase
http://www.nanoindustries.com/
http://www.imm.org/
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da mesma forma que a microtecnologia o fez no século XX. 
Em 1960, Gordon Moore enunciou a teoria segundo a qual o número de 
transistores e, consequentemente, a velocidade de processamento duplica a 
cada 18 meses. Durante anos, o enunciado proferido pelo fundador da Intel 
refletiu, de fato, a evolução dos microprocessadores ς os fabricantes foram 
encolhendo os chips e construindo componentes eletrônicos (circuitos, 
transistores) cada vez mais pequenos. Como resultado disso, os 
microprocessadores tornaram-me simultaneamente mais rápidos e mais 
pequenos. Mas em breve (daqui a 10 ou 15 anos, dizem as previsões), as 
técnicas usadas na construção de chips vão atingir os limites físicos. Produzir 
circuitos e transistores átomo a átomo pode ser uma das soluções. 
  
Potencialmente, a nanotecnologia permitirá criar dispositivos mais 
pequenos e cravar mais transistores em menos espaço, o que aumentaria, 
por um fator de milhar, o poder de processamento (atualmente, o PIII 
Coppermine da Intel tem 29 milhões de transistores). Neste campo, um dos 
últimos avanços foi conseguido, em Janeiro de 1999, por uma equipe da 
Northwestern University. Os investigadores fizeram uma caneta capaz de 
traçar linhas com 30 nanômetros de largura. A ponta da caneta era de 
nitrato de silício, a tinta usada era um componente chamado octadecanotiol 
(ODT) e o papel usado era feito de partículas granulares de ouro. Os 
inventores da caneta acreditam que esta ferramenta será útil na fabricação 
de nanocircuitos. Mais recentemente, em Novembro do ano passado, os 
laboratórios Bell produziram o mais pequeno transistor do mundo. Com 
apenas 50 nanômetros ς cerca de 1/2000 da largura de um fio de cabelo 
humano ς este dispositivo é conhecido como transistor vertical, porque 
todos os seus componentes estão construídos no topo de uma wafer de 
silício (os finíssimos discos que servem de base aos circuitos eletrônicos dos 
chips). Além disso, este transistor tem dois gates em vez de um, o que, 
teoricamente, duplica a velocidade de processamento do chip. 
  

A IBM conseguiu recentemente outro pequeno feito. Na experiência que 
ficou conhecida como "quantum mirage" (ilusão quântica), a equipe de 
investigadores liderada por Donald Eigler demonstrou que, em dispositivos 
eletrônicos demasiado pequenos, é possível prescindir de circuitos 
integrados e, ainda assim, transmitir informação. 
  
Empenhados estão também os mais de 300 membros da Nanocomputer 
Dream Team, uma equipe multidisciplinar de cientistas, programadores e 
entusiastas dos computadores, que tem como alvo construir, até ao ano 
2011, um nanocomputador. O grupo, formado em Abril de 1997, foi 
fundado por Bill Spence, que apostou 100 dólares em como 15 anos eram 
tempo suficiente para era fazer um nanocomputador. Diferente da 
biotecnologia, que procura fazer o computador biológico, a nanotecnologia 
pretende usar técnicas biológicas para fazer computadores de silício. A 
convicção dos cientistas é que a mistura certa de substâncias químicas e o 
rigoroso controle das condições envolventes (temperatura, umidade, 
pressão) deve permitir a auto-replicação de estruturas complexas. É preciso 
"apenas" conhecer as propriedades individuais dos átomos e saber em que 
condições físicas precisas se deve manipular a matéria. 
  
Caixa de ferramentas 
  
O avanço da nanotecnologia depende muito do desenvolvimento de 
ferramentas de trabalho. Afinal, e numa perspectiva simplista, é preciso ver 
e conseguir agarrar os átomos se quisermos manipulá-los a nosso bel-
prazer. O Barmad 2000, um microscópio de forças atômicas (AFM) 
desenvolvido por um grupo de físicos da Universidade Autônoma de Madrid, 
é uma das últimas conquistas da Ciência. Permite, por exemplo, observar 
células cancerígenas, observar a agregação de elementos às moléculas de 
ADN e assinalar as ondas magnéticas do disco rígido de um computador. De 
acordo com o El País (edição de 1 de Março de 2000), este microscópio 
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funciona por contacto ou proximidade. A imagem é obtida graças à 
interação entre a ponta (uma espécie de dedo hipersensível, que mede 
entre 2 e 20 nanômetros, semelhante à ponta de um compasso) e a 
amostra. A atração ou repulsão que a amostra exerce sobre a ponta do 
microscópio é medida com a ajuda de um laser. A amostra move-se para a 
direita e para a esquerda e, como resultado, a ponta vai varrendo toda a 
superfície observada. Um programa de computador transforma depois o 
objeto observado em imagens tridimensionais. 
  
O ano passado foi muito frutífero no desenvolvimento desta ciência. Em 
Março, construiu-se, no Instituto de Tecnologia da Georgia, uma balança 
feita a partir de nanotubos (cilindros constituídos por átomos de carbono). 
Este dispositivo conseguiu pesar 22 femtogramas (um femtograma é a 
milionésima parte da milésima parte do milhão de uma grama) e tem 
capacidade para pesar vírus individuais. No mês de Junho, um grupo de 
empresas japonesas, entre as quais a Mitsubishi, construiu um robô do 
tamanho de uma formiga (6,5mm de altura, 9mm de comprimento e 0,42g 
de peso). Apesar de ser muito grande para as dimensões da nanotecnologia, 
este é o primeiro robô capaz de transportar uma carga (três vezes o seu 
peso, i.e., 0,84g) e deslocar-se no interior de tubos. Em Dezembro, cientistas 
da Universidade de Berkeley construíram um par de pinças capazes de 
agarrar em objetos com 500 nanômetros. Os braços da pinça eram feitos de 
tubos de carbono (com 50 nanômetros de diâmetro) ligados a eletrodos de 
ouro. Porque os tubos tinham condutividade elétrica, as pinças podiam abrir 
os braços e agarrar os objetos. Os inventores acreditam que este tipo de 
ferramentas será essencial no fabrico de nanotransistores ou mesmo na 
manipulação da estrutura das células humanas. 
  
Também a NASA se dedica à nanotecnologia, em particular ao 
desenvolvimento de nanomáquinas de tamanho atômico, construídas com 
os mesmos componentes que as máquinas ditas "normais": rodas dentadas, 

ŜƴƎǊŜƴŀƎŜƴǎΣ ŀƭŀǾŀƴŎŀǎΣ ƳƻǘƻǊŜǎΧ 9ǎǘŜǎ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎΣ ŦŀōǊƛŎŀŘƻǎ łǘƻƳƻ ŀ 
átomo, são feitos de materiais altamente resilientes (resiliência é a 
capacidade de resistência ao choque de um material) e quimicamente 
estáveis. Falamos, por exemplo, de nanotubos (de muitos diâmetros) feitos 
a partir de folhas de carbono enroladas em forma de cilindro, mais fortes 
que fibra de diamante e com condutividade elétrica semelhante à do cobre. 
Mais recentemente, conseguiu-se, a partir destes componentes, fazer um 
motor molecular. O "pequeno" feito, anunciado em Setembro, é atribuído a 
T. Ross Kelly, professor da Universidade de Boston. Trata-se de um motor 
com apenas 78 átomos arranjados em duas moléculas, uma em forma de 
estrela e outra, na qual assenta a primeira, em forma plana e que serve de 
base. A roda obtém a energia de uma das moléculas (denominada ATP, ou 
trifosfato de adenosina ς uma das proteínas componentes do ADN, 
caracterizada pela sua condutividade elétrica). O dispositivo só conseguiu 
rodar até aos 120º, mas o professor continua a trabalhar. Na mesma altura, 
cientistas da Cornell University, em Nova Iorque, construíram dois motores 
moleculares com algumas dúzias de átomos. Os engenheiros combinaram 
duas moléculas, uma sintetizada em laboratório e outra de ATP, para 
produzir um rotor (a parte rotativa de um motor), que funcionou durante 40 
minutos a três/quatro rotações por segundo. 
  
Galinha dos ovos de ouro 
  
Os investimentos nesta área estão longe de se resumir à indústria 
informática e à comunidade científica. No final de Janeiro, Bill Clinton 
anunciou a Iniciativa Nacional para a Nanotecnologia (NNI). Caso esta seja 
aceite pelo Congresso, reforçará em 84% o investimento (para um total de 
227 milhões de dólares) do governo norte-americano nesta ciência. A NNI 
envolve vários organismos governamentais: National Science Foundation, os 
departamentos de defesa, energia e comércio, a NASA e o Instituto Nacional 
de Saúde. E há também empresas privadas que levam estes "pequenos" 
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assuntos muito a sério. A Zyvex foi a primeira empresa a investir no 
desenvolvimento de um produto comercial: um montador capaz de 
construir qualquer tipo de material ς ƻǳǊƻΣ ŘƛŀƳŀƴǘŜǎΣ ƳŀŘŜƛǊŀΧς por 
colocar cada átomo no seu devido lugar. 
 
É certo que a nanotecnologia tem poder para revolucionar muitas coisas, 
mas há questões a considerar. Há processos que, muito provavelmente, 
serão melhores na sua forma tradicional (provavelmente, a melhor maneira 
de fazer uma prateleira de pinho é deixar crescer um pinheiro, e não criá-la 
átomo a átomo). Adicionalmente, serão precisos muitos anos até que a 
produção de itens usando processos nanotecnológicos seja mais econômica 
do que recorrendo aos métodos hoje usados. Ainda vamos ter de esperar 
muito tempo pelos nanobjetos. 
  
Nanotecnologia para quando?  
  
O desenvolvimento da nanotecnologia está dependente de uma série de 
fatores. (nomeadamente, há que definir: o número de átomos necessários 
para armazenar um bit de informação; o número de átomos num transistor; 
a energia dissipada numa única operação lógica...). Ao certo, ninguém sabe 
quanto tempo vai demorar a evoluir ς as previsões são muito díspares. No 
entanto, existe consenso no que toca aos primeiros produtos comerciais 
baseados nesta tecnologia: bio-sensores quimicamente sintetizados e 
preparados para interagir com o corpo humano. De qualquer modo, não é 
razoável esperar grandes conquistas muito cedo, ou ficaremos 
desapontados. Convém também dizer que algumas das metas mais 
ambiciosas poderão nunca ser alcançadas ς há muitas questões básicas que 
nem sequer foram ainda equacionadas, como sejam a energia (o simples 
ligar e desligar das nanomáquinas) e o controle dos dispositivos. 
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e: Zyvex Corp. 

 

Nota: O quadro indica as previsões de vários cientistas da área: Robert Birge 

(Universidade de Siracusa), Donald Brenner (Universidade Estadual da 

Carolina do Norte), Eric Drexler (presidente do Foresight Institute), 

(Universidade Rugters), Richard Smalley (Center for Nanoscale Science and 

Technology). 

  

Coisas de nada 

  

Em 1989, os laboratórios da IBM em Zurique conseguiram manipular e 

arranjar 35 moléculas de xénon (um elemento gasoso que existe na 

atmosfera em quantidades muito reduzidas) de maneira a que, observadas 

através de um microscópio muito poderoso, descreviam as iniciais da 

companhia. Hoje em dia, a manipulação molecular para escrever nomes de 

empresas e universidades já se tornou um lugar comum e a nanotecnologia 

já foi muito mais longe. 
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Há alguns anos atrás, um grupo de alunos da Universidade de Cornell 

construiu uma minúscula guitarra de silício. Cada corda tinha 100 átomos de 

largura ς toda a guitarra cabia numa única célula sanguínea do ser humano. 

Mais recentemente, os investigadores de Cornell fizeram uma harpa usando 

o mesmo método. Em Novembro de 1997, um grupo de cientistas 

australianos construiu algo mais complexo ς um carro com 5 milímetros, 

mais pequeno do que um grão de arroz. Colocado numa pista (uma moeda 

de 10 cêntimos), o carro atingia a estonteante velocidade de 0,36 km/hora, 

demonstrando que a construção de motores minúsculos encerra muitas 

possibilidades. No ano seguinte, quando a França ganhou o Campeonato do 

Mundo de Futebol recebeu dois troféus: o primeiro tinha 36cm, o segundo 

era 10 milhões de vezes mais pequeno ς tinha 3 nanômetros de altura e era 

constituído por apenas três moléculas. 

  

Embora a real utilidade destes inventos seja questionável, uma coisa é certa: 

eles demonstram até que ponto se pode levar a miniaturização.  

  

Tome meu corpo 

  

Imagine um exército de agentes microscópicos artificiais a percorrer 

constantemente o corpo humano, recolhendo informações, retificando 

problemas ou eliminando agentes nocivos. Estas são as promessas da 

nanomedicina, e acredita-se que permita mesmo prolongar a vida quase 

indefinidamente. Ainda assim, muitas questões ficam no ar.  

  

Perante a frequente dificuldade em "reparar" devidamente os problemas do 

corpo humano ς ou mesmo em monitorizar o seu estado ς, a 

nanotecnologia permite considerar viável uma ação a nível molecular, no 

exterior e no interior do corpo, de nano-robôs criados e controlados pelo 

homem. Estes organismos microscópicos teriam formas e capacidades 

distintas, adequadas a diferentes níveis de atuação (na corrente sanguínea, 

dentro das células ou dos órgãos, etc.) e a diferentes funções, de 

complexidade também variável.  

  

O espectro de funcionalidades exigidas é extenso: vários tipos de sensores; 

controle total sobre a sua forma, textura e composição externa; conseguir 

selecionar e transportar moléculas; comunicar entre si, com os médicos e 

com o corpo do hospedeiro; "navegar" pelo corpo e no interior de células 

individuais; locomoção e manipulação à escala microscópica; computação; 

sistemas de tempo e de orientação; sistemas defensivos. No entanto, 

poderão existir agentes multifuncionais ou com uma função específica ς por 

exemplo, patrulhamento, reparação de uma artéria ou célula, transporte de 

proteínas. Para lá das funcionalidades, terá ainda de se assegurar a sua 

compatibilidade com o organismo, a possibilidade de ser controlado à 

distância e uma natureza biodegradável. 

  

As aplicações são vastas e podem abranger desde trabalhos rotineiros de 

manutenção, vigilância e limpeza (remoção de toxinas, de tecido morto), até 

realização de diagnósticos e testes, gestão de sangue e respiração artificial 

(armazéns de oxigênio, dióxido de carbono e água), ou responder a 

emergências ("farmácias" ambulantes que transportariam determinado 

composto para onde fosse necessário). Os nanorrobôs poderão também 

operar em casos mais complexos, como arteriosclerose (reparação 
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vascular), câncer (reconhecer e eliminar células cancerígenas), infecções, 

terapia genética, danos neurológicos ou lesões na coluna, trombose, 

traumas e ferimentos graves (amputações, recuperação de ossos ou de 

tecidos). Acredita-se ainda que possam empregar-se na síntese de 

nutrientes, na digestão, no sexo, na reprodução, na recreação, na 

cosmética, no desenvolvimento de órgãos artificiais. 

  

No entanto, a nanomedicina coloca questões sérias. Como evitar a aplicação 

indevida destes agentes? Como reparar um agente danificado? Como 

controlar, de forma coerente e integrada, a atividade deste mini-exército? 

Como impedir que um agente opere indevidamente ou fora da sua área de 

atuação? O que sucede aos nanorrobôs numa transfusão sanguínea? 

 

Texto extraído da revista eletrônica BIT (www.bit.pt/ ) 

 

Leia mais sobre nanotec: 

 

 

 

 

 

 

 

RUMO À IMORTALIDADE E À VIRTUALIDADE  

A construção científico-tecnológica do homem pós-orgânico 

Paula Sibilia (sibilia@ajato.com.br) 

  

Se todas as sociedades produzem determinados tipos de corpos e 

subjetividades, quais seriam as características destas construções na 

sociedade contemporânea? Procurando uma possível resposta, este artigo 

analisa os atuais processos de hibridização homem-tecnologia pelo viés de 

ǳƳŀ ŎŜǊǘŀ ǘǊŀŘƛœńƻ άŦłǳǎǘƛŎŀέ Řƻ ǇŜƴǎŀƳŜƴǘƻ ƻŎƛŘŜƴǘŀƭΦ h άǇŀŎǘƻέ ŜƴǘǊŜ ƻ 

homem contemporâneo e a tecnociência visa a ultrapassagem das 

limitações da  organicidade, apontando para a construção de um ser híbrido 

άǇƽǎ-ōƛƻƭƽƎƛŎƻέΣ Ƴƛǎǘƻ ŘŜ ŎƻǊǇƻ ƘǳƳŀƴƻ Ŝ ŀǊǘƛŦƝŎƛƻ ǘŞŎƴƛŎƻΦ ! ƛƴŦƻǊƳłǘƛŎŀΣ ŀǎ 

telecomunicações e as biotecnologias alimentam o sonho neo-gnóstico da 

άǇƽǎ-ŜǾƻƭǳœńƻέΥ ŀǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭŀǎΣ ƻ ƘƻƳŜƳ άǇƽǎ-ōƛƻƭƽƎƛŎƻέ ŀƭƳŜƧŀ ǎŜ 

desvincular das restrições espaciais e temporais ligadas à sua materialidade 

orgânica, para atingir a virtualidade e a imortalidade.  

................................................................................................................... 

  

 

Como manter-se vivo? 

Replicante Roy (Blade Runner) 

  

O corpo deve tornar-se imortal para se adaptar. Sonhos utópicos tornam-se 

imposições pós-evolutivas. Esta não é uma mera opção faustiana e também 

não deveria haver nenhum temor frankensteiniano na manipulação do 

corpo.  

Stelarc (1) 

http://www.bit.pt/%29
http://www.bit.pt/%29
http://www.bit.pt/%29
mailto:sibilia@ajato.com.br
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Nossa vida é a confusa resposta a indagações de cuja origem há muito nos 

esquecemos. 

Peter Sloterdijk (2) 

  

Introdução 

  

A informática, as telecomunicações e as biotecnologias representam três 

áreas fundamentais da tecnociência contemporânea. Tais saberes 

contribuem fortemente para a produção dos corpos e das subjetividades 

deste início de século, apresentando todo um leque de promessas, temores 

e sonhos. 

  

Dentre eles, surge uma possibilidade inusitada: o corpo humano, na sua 

antiga configuração biológica, estaria tornando-ǎŜ άƻōǎƻƭŜǘƻέΦ LƴǘƛƳƛŘŀŘƻǎ 

pelas pressões do tecnocosmos, os corpos contemporâneos não conseguem 

fugir das tiranias (e das delícias) do upgrade. De acordo com um estudo 

ǇǳōƭƛŎŀŘƻ ǊŜŎŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ƴŀ ǊŜǾƛǎǘŀ {ŎƛŜƴǘƛŦƛŎ !ƳŜǊƛŎŀƴΣ ŀ άŜǾƻƭǳœńƻ 

ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέ ǎŜǊƛŀ ŘŜȊ ƳƛƭƘƿŜǎ ŘŜ ǾŜȊŜǎ Ƴŀƛǎ ǾŜƭƻȊ Řƻ ǉǳŜ ŀ άŜǾƻƭǳœńƻ 

ōƛƻƭƽƎƛŎŀέΦ 

  

Nesse ritmo, como pretender que o velho corpo humano -- tão primitivo em 

sua organicidade -- ƴńƻ ǎŜ ǘƻǊƴŜ άƻōǎƻƭŜǘƻέΚ ! ŀǘǳŀƭƛȊŀœńƻ ŎƛŜƴǘƛŦƛŎƻ-

tecnológica da velha estrutura orgânica já não obedece, então, às velhas 

ordens da evolução biológica. Com ela, pelo contrário, estaríamos 

inaugurŀƴŘƻ ǳƳŀ ƴƻǾŀ ŜǊŀΥ ŀ Řŀ άŜǾƻƭǳœńƻ Ǉƽǎ-ƘǳƳŀƴŀέ ƻǳ άǇƽǎ-

ŜǾƻƭǳœńƻέΣ ǉǳŜ ǎǳǇŜǊŀ ŀƳǇƭŀƳŜƴǘŜΣ ŜƳ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ Ŝ ŜŦƛŎƛşƴŎƛŀΣ ƻǎ ƭŜƴǘƻǎ 

ritmos da evolução natural. 

  

Neste artigo, seguindo as reflexões do sociólogo português Hermínio 

Martins, analisaremos estes fenômenos sob o viés de uma certa tradição 

άŦłǳǎǘƛŎŀέ Řƻ ǇŜƴǎŀƳŜƴǘƻ ƻŎƛŘŜƴǘŀƭ ǎƻōǊŜ ŀ ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀΦ 9Ƴ ƻǇƻǎƛœńƻ Ł 

ǘǊŀŘƛœńƻ άǇǊƻƳŜǘŞƛŎŀέΣ ǉǳŜ ǇŜƴǎŀ ŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ŎƻƳƻ ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜ 

estender e potencializar gradativamente as capacidades do corpo humano, 

a coǊǊŜƴǘŜ άŦłǳǎǘƛŎŀέ ŜƴȄŜǊƎŀ ƴŀ ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀ ŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛŘŀŘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŎŜƴŘŜǊ 

a própria condição humana. Valendo-se da nova alquimia tecnocientífica, o 

άƘƻƳŜƳ-pós-ōƛƻƭƽƎƛŎƻέ ŜǎǘŀǊƛŀ ŜƳ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ ŘŜ ǎǳǇŜǊŀǊ ŀǎ ƭƛƳƛǘŀœƿŜǎ 

impostas pela sua organicidade, incluindo as doenças, o envelhecimento e 

ŀǘŞ ŀ ƳƻǊǘŜΦ h άŎȅōƻǊƎέ ǎŜǊƛŀΣ ŜƴǘńƻΣ ǎŜǳ ǇǊƽǇǊƛƻ ŘŜƳƛǳǊƎƻΥ ƻ ŀƎŜƴǘŜ Řŀ ǎǳŀ 

ǇǊƽǇǊƛŀ άŜǾƻƭǳœńƻ Ǉƽǎ-ƻǊƎŃƴƛŎŀέΦ 9ƴǘǊŜƎǳŜ Łǎ ƴƻǾŀǎ ŎŀŘşƴŎƛŀǎ Řŀ 

tecnociência, o corpo humano parece ter perdido sua definição clássica, 

tornando-se permeável, manipulável, projetável. 

  

{Ŝ ŀ ƘƛǎǘƽǊƛŀ ƳƻǎǘǊŀ ǉǳŜ άƘƻƳŜƳέ Ŝ άǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀέ ǎŜƳǇǊŜ ŜǎǘƛǾŜǊŀƳ 

ƛƳōǊƛŎŀŘƻǎΣ ƴŀ ŀǘǳŀƭ άǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέ Ŝǎǎŀ ƛƳōǊƛŎŀœńƻ ǇŀǊŜŎŜ ŜǎǘŀǊ 

se aprofundando e se tornando, por tanto, mais problemática. Como afirma 

o analƛǎǘŀ Řŀ ŎƛōŜǊŎǳƭǘǳǊŀ aŀǊƪ 5ŜǊȅΣ ƴƻ ǎŜǳ ƭƛǾǊƻ 9ǎŎŀǇŜ ±ŜƭƻŎƛǘȅΥ άaǳƛǘƻǎ 

temem (e uns poucos esperam) que os animais transgênicos sejam um mero 

prelúdio para a geração de super-ƘǳƳŀƴƻǎ ƎŜƴŜǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŦŀōǊƛŎŀŘƻǎέΦ 9 

continua Dery, citando o livro Wonderwoman and Superman: The Etics of 

IǳƳŀƴ .ƛƻǘŜŎƴƻƭƻƎȅΣ ŘŜ WƻƘƴ IŀǊǊƛǎΥ άŀƎƻǊŀ ŜǎǘŀƳƻǎ ŜƳ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ ŘŜ 

transcender as limitações das espécies particulares e combinar as virtudes (e 

os defeitos) de diferentes espécies, e até programar nelas... atributos que 

nunca anteǎ ǇŜǊǘŜƴŎŜǊŀƳ ŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ŀƭƎǳƳŀέΦ tǊƻǎǎŜƎǳŜ IŀǊǊƛǎΥ άŀƎƻǊŀ 
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ǇƻŘŜƳƻǎΣ ƻǳ ƭƻƎƻ ǇƻŘŜǊŜƳƻǎΣ ŎǊƛŀǊ ƴƻǾƻǎ ǎŜǊŜǎ ΨǘǊŀƴǎƎşƴƛŎƻǎΩ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜȊŀ Ŝ 

qualidade sem precedentes. Não seria exagerado dizer que a humanidade se 

ŜƴŎƻƴǘǊŀ ƴǳƳŀ ŜƴŎǊǳȊƛƭƘŀŘŀέΦόоύ 

  

Essa potencialidŀŘŜ άŘŜƳƛǵǊƎƛŎŀέ Řƻǎ ƘƻƳŜƴǎ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜƻǎ ǇŀǊŜŎŜ 

ŜǎǘŀǊ ƳŀǊŎŀƴŘƻ ŀ ǊǳǇǘǳǊŀ ŜƴǘǊŜ άƘǳƳŀƴƛŘŀŘŜέ Ŝ άǇƽǎ-ƘǳƳŀƴƛŘŀŘŜέΥ ŀƎƻǊŀ 

o homem tem condições de se auto-criar, de produzir seu próprio corpo. 

Outro corte radical decorre da dissolução das velhas fronteiras entre o 

organismo natural --o próprio corpo-- e o arsenal de artifícios que a 

tecnociência coloca nas mãos do novo demiurgo humano para que ele 

ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŜ ŀ ǎǳŀ άǇƽǎ-ŜǾƻƭǳœńƻέΦ 

  

A seguir, exploraremos estes processos de hibridização homem-tecnologia, 

procuǊŀƴŘƻ ƭƻŎŀƭƛȊŀǊ ƴŜƭŜǎ ŀ ƴƻœńƻ ŦłǳǎǘƛŎŀ ŘŜ άǘǊŀƴǎŎŜƴŘşƴŎƛŀέΣ ōŜƳ ŎƻƳƻ 

ŀǎ ǘŜƴŘşƴŎƛŀǎ άƴŜƻ-ƎƴƽǎǘƛŎŀǎέ ƭƛƎŀŘŀǎ ŀ ǳƳŀ ŎŜǊǘŀ ǎŀŎǊŀƭƛȊŀœńƻ Řŀ 

tecnociência contemporânea, na sua fusão com o corpo humano, visando a 

libertação das restrições espaciais e temporais ligadas à materialidade 

orgânica. Finalmente, procuraremos descobrir as articulações destes 

processos com a formação político-econômica e social no cerne da qual eles 

estão se desenvolvendo. 

  

O homem pós-orgânico: um projeto fáustico 

  

A biotecnologia fornecerá os instrumentos que nos permitirão realizar o que 

os especialistas em engenharia social não conseguiram. Neste estágio, 

teremos encerrado definitivamente a história humana, porque teremos 

abolido os seres humanos enquanto tais. Então começará uma nova história, 

para além do humano. 

Francis Fukuyama (4) 

  

vǳŜ ǘƛǇƻ ŘŜ άǎŀōŜǊέ Ş ŜǎǎŜΣ ǉǳŜ ŦŀȊ Řƻ ŎƻǊǇƻ ƘǳƳŀƴƻ ǳƳ ƻōƧŜǘƻ Řŀ 

άŜǾƻƭǳœńƻ Ǉƽǎ-ōƛƻƭƽƎƛŎŀέΚ 

  

Aqui sustentaremos, seguindo os trabalhos do sociólogo português 

Hermínio Martins, que se trata de uma tecnoŎƛşƴŎƛŀ ŘŜ ǾƻŎŀœńƻ άŦłǳǎǘƛŎŀέΣ 

cuja meta consiste em ultrapassar a condição humana. Por isso, é possível 

ŘŜǘŜŎǘŀǊ ƴŜƭŀ ŦƻǊǘŜǎ ǘŜƴŘşƴŎƛŀǎ άƎƴƽǎǘƛŎŀǎέΣ ǉǳŜ ǊŜƧŜƛǘŀƳ ŀ ƻǊƎŀƴƛŎƛŘŀŘŜ Ŝ ŀ 

materialidade do corpo humano, procurando -- na sua superação -- um ideal 

ascético, artificial, virtual, imortal. 

  

São vários os mitos que, na tradição ocidental, dão conta da mistura de 

encantamento e temor provocada pelas potencialidades da tecnologia e do 

conhecimento. Dos mitos cristãos de Adão e Eva e a Torre de Babel até o 

Ƴƛǘƻ ƧǳŘŜǳ Řƻ DƻƭŜƳΣ ǇŀǎǎŀƴŘƻ ǇŜƭƻ ŦŀƳƻǎƻ CǊŀƴƪŜƴǎǘŜƛƴ Ŝ ǇŜƭƻ άŀǇǊŜƴŘƛȊ 

ŘŜ ŦŜƛǘƛŎŜƛǊƻέΣ ŀǉǳŜƭŜ ǊŀǇŀȊ ǉǳŜ ŎƻƴƘŜŎƛŀ ƻ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜ ŘŜ ƳŀƎƛŀ ǇŀǊŀ ƛƴƛŎƛŀǊ 

um processo, mas não o suficiente para interrompê-lo no momento 

apropriado. Entre os gregos estão Hefestos, Ícaro, Dédalo e o grande 

clássico: Prometeu, o titã que após fornecer aos homens o fogo (e, através 

ŘŜƭŜΣ ŀ άǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀέύ Ŧƻƛ ǎŜǾŜǊŀƳŜƴǘŜ ǇǳƴƛŘƻ ǇŜƭƻǎ ŘŜǳǎŜǎΦ ¢ŀƭ Ƴƛǘƻ 

denuncia a arrogância da humanidade, na sua tentativa de usurpar --através 

da ciência-- as prerrogativas divinas. 

  

bƻǎ Ŝƴǎŀƛƻǎ άIŜƎŜƭΣ ¢ŜȄŀǎΥ ǘŜƳŀǎ ŘŜ ŦƛƭƻǎƻŦƛŀ Ŝ ǎƻŎƛƻƭƻƎƛŀ Řŀ ¢ŞŎƴƛŎŀέ Ŝ 

ά¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŀΣ aƻŘŜǊƴƛŘŀŘŜ Ŝ tƻƭƝǘƛŎŀέόрύΣ ƻ ǎƻŎƛƽƭƻƎƻ ǇƻǊǘǳƎǳşǎ IŜǊƳƝƴƛƻ 
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Martins se vale de duas figuras míticas da cultura ocidental para analisar a 

tecnociência moderna e contemporânea.  

  

! ǘǊŀŘƛœńƻ άǇǊƻƳŜǘŞƛŎŀέ Ŝ ŀ ǘǊŀŘƛœńƻ άŦłǳǎǘƛŎŀέ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƳ Řǳŀǎ ƭƛƴƘŀǎ ŘŜ 

pensamento sobre a técnica, que podem ser detectadas nos textos de 

diversos autores dos séculos XIX e XX. Martins conclui que é na segunda 

dessas duas tendências que se inscreve a filosofia subjacente à tecnociência 

ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜŀΥ ŀǎ ǎǳŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ άŦłǳǎǘƛŎŀǎέ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊ ƛƴŦŜǊƛŘŀǎ ƴƻǎ 

diversos projetos, pesquisas e descobertas que brotam da prolífica agenda 

tecnocientífica de nossos dias. Para explorar as razões de tal alinhamento e 

ŀƴŀƭƛǎŀǊ ŀ ƳŀƴŜƛǊŀ ǇŜŎǳƭƛŀǊ ŎƻƳ ǉǳŜ ŀ ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ Řƻ άƘƻƳŜƳ Ǉƽǎ-ƻǊƎŃƴƛŎƻέ 

aqui apresentada se encaixa nessa problemática, passaremos brevemente à 

descrição que Hermínio Martins faz de ambas as tendências. 

  

Em primeiro lugar, se a tradição prometéica pretende dominar 

ǘŜŎƴƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀ ƴŀǘǳǊŜȊŀΣ ƻ ŦŀȊ ǾƛǎŀƴŘƻ άŦƛƴǎ ƘǳƳŀƴƻǎέΣ Ƴŀƛǎ 

ŜǎǇŜŎƛŦƛŎŀƳŜƴǘŜΥ άƻ ōŜƳ ƘǳƳŀƴƻΣ ŀ ŜƳŀƴŎƛǇŀœńƻ Řŀ ŜǎǇŞŎƛŜ ƛƴǘŜƛǊŀ ŜΣ ŜƳ 

ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊΣ Řŀǎ ΨŎƭŀǎǎŜǎ Ƴŀƛǎ ƴǳƳŜǊƻǎŀǎ Ŝ ǇƻōǊŜǎΩέΦ !ǇƻǎǘŀƴŘƻ ƴƻ άǇŀǇŜƭ 

ƛƴǘǊƛƴǎŜŎŀƳŜƴǘŜ ƭƛōŜǊǘŀŘƻǊ Řƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻέΣ Ǿƛǎŀ ŀǘƛƴƎƛǊ ƻ 

άƳŜƭƘƻǊŀƳŜƴǘƻ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ Řŀǎ ŎƻƴŘƛœƿŜǎ ŘŜ ǾƛŘŀ Řŀ ŜǎǇŞŎƛŜέΣ ƎǊŀœŀǎ Ł 

dominação racional da natureza. Confiantes no progresso, os cientistas 

prometéicos têm uma visão instrumental da técnica, cujo desenvolvimento 

ƭŜǾŀǊƛŀ Ł ŎƻƴǎǘǊǳœńƻ ŘŜ ǳƳŀ ǾŜǊŘŀŘŜƛǊŀ άǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ-ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭέΣ 

capaz de superar a opressão e a miséria humana (6). 

  

A partir desta primeira apresentação, é fácil esboçar a linhagem desta 

tradição: percebem-se traços do espírito iluminista, do positivismo e do 

socialismo utópico. Em todos eles prima a fé no progresso material e na 

perfectibilidade técnica, nos avanços da ciência como conhecimento 

racional da natureza, e na sua capacidade de melhorar gradativamente as 

condições de vida dos homens. No entanto, como esclarece Hermínio 

Martins, para esta linha de pensamento tais processos têm uma duração 

άƛƴŘŜŦƛƴƛŘŀέΥ ƳŜǊƎǳƭƘŀƳ ƭƻƴƎŀƳŜƴǘŜ ƴƻ ŦǳǘǳǊƻΣ Ƴŀǎ ƴńƻ ǎńƻ ǇŜƴǎŀŘƻǎ 

ŎƻƳƻ ǎŜƴŘƻ άƛƴŦƛƴƛǘƻǎέΦ tŜƭƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻΣ ƻǎ ǇǊƻƳŜǘŜƝǎǘŀs tecnológicos 

ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƳ ǉǳŜ Ƙł ƭƛƳƛǘŜǎ άŘƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻΣ Řƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜ ǎŜǊ 

ŦŜƛǘƻ Ŝ Řƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜ ǎŜǊ ŎǊƛŀŘƻέΦ bƻǎ ǎŜǳǎ ŘƛǎŎǳǊǎƻǎΣ aŀǊǘƛƴǎ ŘŜǘŜŎǘŀ ǳƳ 

ŜǎǇŀœƻ ǊŜǎŜǊǾŀŘƻ ŀƻǎ άƳƛǎǘŞǊƛƻǎ όΦΦΦύ Řŀ ƻǊƛƎŜƳ Řŀ ǾƛŘŀ Ŝ Řŀ ŜǾƻƭǳœńƻ 

ōƛƻƭƽƎƛŎŀέΣ ǉǳŜǎǘƿŜǎ ǉǳŜ Ŝǎǘŀriam fora do alcance da racionalidade (7). Ao 

que parece, então, estes cientistas entenderam a lição do velho Prometeu: 

certos assuntos pertencem, exclusivamente, aos domínios divinos. 

  

Por isso, se é lógico supor que --para os prometeístas-- o progresso da 

ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀ ƛƳǇƭƛŎŀ ǘŀƳōŞƳ ǳƳ άŀǇŜǊŦŜƛœƻŀƳŜƴǘƻ Řƻ ŎƻǊǇƻέΣ ŜǎǘŜ ǎŜǊł 

ǎŜƳǇǊŜ άƴŀǘǳǊŀƭƛǎǘŀ Ŝ ƴńƻ-ƎƴƽǎǘƛŎƻέΦ 

  

Pois, de acordo com esta visão, os artefatos técnicos constituem meras 

extensões, projeções e amplificações das capacidades próprias ao corpo 

humano. Aí a tecnociência prometéica se detém, sem pretender ultrapassar 

ƻ ǳƳōǊŀƭ Řŀ άǾƛŘŀέΣ ǇƻǊǉǳŜ άŀ ǾƛŘŀ ƻǊƎŃƴƛŎŀ ƴǳƴŎŀ ǎŜǊł ŎƻƳǇǊŜŜƴŘƛŘŀ ŘŜ 

modo tão fundamental (...) quanto os mundos físico e humano, ambos os 

quais são susceptíveis de indefinida mecanização, de uma maneira que a 

ǾƛŘŀ ƻǊƎŃƴƛŎŀ ƴńƻ ƻ ǎŜǊƛŀ ƴǳƴŎŀέ όуύΦ 

  

!ǎǎƛƳ ǎŜƴŘƻΣ ǇŀǊŀ Ŝǎǘŀ ƳŀƴŜƛǊŀ ŘŜ ŎƻƳǇǊŜŜƴŘŜǊ ŀ ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀΣ άƻ ƳǳƴŘƻ 
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da natureza viva manter-se-ia (...) gloriosamente refratário à mecanização, 

ainda que, como é evidente, não imune a depǊŜŘŀœƿŜǎ ƘǳƳŀƴŀǎέΦ 9ǎǘŀ 

recusa da vida orgânica em se deixar penetrar pelas ferramentas 

ǘŜŎƴƻŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳƛ ǳƳŀ άƛƴŎƻƴǘƻǊƴłǾŜƭ ƭƛƳƛǘŀœńƻ ŀƻ ƴƻǎǎƻ 

ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŀƻ ƴƻǎǎƻ ǇƻŘŜǊέΣ ŎƻƳƻ ƻ ǇǊƽǇǊƛƻ aŀǊǘƛƴǎ ŀǎǎƛƴŀƭŀΦ IƻƧŜΣ 

porém, é inegável a ostensiva refutação desta tese. Os avanços mais 

ǊŜŎŜƴǘŜǎ ƴŀ łǊŜŀ Řŀǎ ōƛƻǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ Ŝǎǘńƻ ŘŀƴŘƻ ŎƻǊǇƻ ŀ άǳƳ ŜǎǇŜŎǘǊƻ ŘŜ 

ƳŜŎŀƴƛȊŀœńƻ ǇƭŀƴŜǘłǊƛŀ ǳƴƛǾŜǊǎŀƭέ όфύΣ ŜƳ ǇŀƭŀǾǊŀǎ Řƻ ǇǊƽǇǊƛƻ IŜǊƳƝƴƛƻ 

Martins. Ao mesmo tempo, ficou abalada a fé na racionalidade, no 

progresso e na história, que sustentava o projeto científico moderno. Em 

ŦƛƳΥ ƴŀ άǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέΣ ƻ ŀƴǘƛƎƻ ǇǊƻƳŜǘŜƝǎƳƻ Ŝǎǘł ŜƳ ŘŜŎŀŘşƴŎƛŀΦ 

  

É aqui onde entra em cena a outra vertente filosófica da tecnociência: a 

ǘǊŀŘƛœńƻ άŦłǳǎǘƛŎŀέΦ bńƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƳŀ ŎƻǊǊŜnte nova no pensamento 

ocidental sobre a técnica: nesta linhagem, Martins cita alguns 

representantes do pensamento alemão, encabeçados por Spengler e 

Heidegger. A tradição fáustica esforça-se por desmascarar os argumentos 

prometéicos, afirmando que o caráter da ciência é essencialmente 

tecnológico: haveria uma dependência, tanto conceitual quanto ontológica, 

Řŀ ŎƛşƴŎƛŀ ŎƻƳ ǊŜƭŀœńƻ Ł ǘŞŎƴƛŎŀΦ 9ȄƛǎǘƛǊƛŀ ǳƳ άǇǊƻƎǊŀƳŀ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻ ƻŎǳƭǘƻέ 

ƴƻ ǇǊƻƧŜǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΣ ŜȄǇƭƛŎŀ aŀǊǘƛƴǎΣ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ ǉǳŜ ŀ ǎǳŀ άŦŜŎǳƴŘƛŘŀŘŜ 

ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀέ ƴńƻ ǎŜǊƛŀ ǳƳ ƳŜǊƻ ǎǳō-produto mas seu objetivo primordial. 

άhǎ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƻǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ƴńƻ ǾƛǎŀƳ ŀ ǾŜǊŘŀŘŜ όΦΦΦύ ƻǳ ƻ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ 

da natureza íntima (...) das coisas, mas tão só a cabal compreensão dos 

fenômenos, estritamente para fins de previsão e controle do mundo 

ŦŜƴƻƳşƴƛŎƻέ όмлύΦ 

  

Após esta breve apresentação, não custa associar os parâmetros fáusticos à 

ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜŀΦ /ƻƳƻ ŘƛȊ aŀǊǘƛƴǎΥ άŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Ŝ ŀ ŎƛşƴŎƛŀ 

moderna não constituem apenas os derradeiros e mais apurados capítulos 

da historia cognitiva global da espécie e do progresso geral do espírito 

humano (...), antes implicam um corte radical com a ciência e a técnica 

ŀƴǘŜǊƛƻǊέΦ 

  

[ŜƳōǊŀ aŀǊǘƛƴǎ ǉǳŜΣ ǇŀǊŀ {ŎƘŜƭŜǊΣ ǇƻǊ ŜȄŜƳǇƭƻΣ άŜȄƛǎǘŜ ǳƳŀ ŀŦƛƴƛŘŀŘŜ 

electiva entre a técnica fáustica -- o impulso para a apropriação ilimitada da 

natureza -- e o capitalismo -- o impulso para a acumulação ilimitada de 

ŎŀǇƛǘŀƭέΦ tƻǊ ƻǳǘǊƻ ƭŀŘƻΣ ŀ ǾŜǊǘƛƎƛƴƻǎŀ ŎƻǊǊƛŘŀ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀ Řŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ 

atual, bem como o seu inextricável relacionamento com os mercados 

globalizados do capitalismo pós-industrial, não fazem mais do que reforçar 

Ŝǎǘŀ ǊŜŦƭŜȄńƻ Řƻ ǇǊƽǇǊƛƻ aŀǊǘƛƴǎΥ άƧł ƴńƻ Ƙł ŎƻƴŦƛŀƴœŀ ƴŀ ŀŦƛƴƛŘŀŘŜ ŜƭŜŎǘƛǾŀ 

dos valores e das normas da ciência moderna que impregnaram largamente 

as tradições promeǘŞƛŎŀǎέ όммύΦ 

  

Assim, o estudo de Hermínio Martins leva a concluir que houve uma forte 

mudança na base filosófica da tecnociência ocidental, especialmente notória 

nas últimas duas décadas.  

  

Houve uma ruptura com relação ao pensamento moderno, de 

características prometéicas. Claramente, a meta do atual projeto 

tecnocientífico não consiste na melhoria das ainda miseráveis condições de 

vida da maioria dos homens: ele está norteado por um impulso insaciável e 

άƛƴŦƛƴƛǘƛǎǘŀέΣ ǎŜƳ ƻǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘǊŀƴƎƛŀƳ ƻ projeto científico 

ǇǊƻƳŜǘŞƛŎƻΥ ǳƳ άƛƳǇǳƭǎƻ ŎŜƎƻ ǇŀǊŀ ƻ ŘƻƳƝƴƛƻ ǎŜƳ ŦƛƳέΣ ǇŀǊŀ ŀ ŀǇǊƻǇǊƛŀœńƻ 
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ilimitada da natureza, tanto exterior quanto interior ao corpo humano (12). 

Assim, sai de cena o velho Prometeu, cedendo seu lugar ao ambicioso 

Fausto. 

  

IMORTALIDADE: para além do TEMPO humano 

  

Tecnicamente, não haveria mais razão para morrer (...) A morte é uma 

estratégia evolutiva superada. O corpo não precisa mais ser consertado; 

suas peças serão simplesmente repostas. A vida estendida não significa mais 

άŜȄƛǎǘƛǊέΣ ǇƻǊŞƳ ǎŜǊ άƻǇŜǊŀŎƛƻƴŀƭέΦ 

Stelarc (13) 

  

A tecnociência contemporânea, inscrita na tradição filosófica que aqui 

ŘŜƴƻƳƛƴŀƳƻǎ άŦłǳǎǘƛŎŀέΣ Ǿƛǎŀ ŀ ǳƭǘǊŀǇŀǎǎŀƎŜƳ Řŀǎ ƭƛƳƛǘŀœƿŜǎ ōƛƻƭƽƎƛŎŀǎ 

ligadas à materialidade do corpo humano e que restringem as suas 

potenŎƛŀƭƛŘŀŘŜǎΦ ±łǊƛŀǎ ŘŜǎǎŀǎ ƭƛƳƛǘŀœƿŜǎ ǇŜǊǘŜƴŎŜƳ ŀƻ ŜƛȄƻ άǘŜƳǇƻǊŀƭέ Řŀ 

existência humana. A tendência fáustica, nesse sentido, está bem 

representada pelas atuais descobertas e projetos na área das biotecnologias 

(transgênicos, clonagem, genoma, etc.), que colocam o arsenal cientifico-

tecnológica na luta contra o envelhecimento e a morte. 

  

{ŜƎǳƴŘƻ ƻ ǇǊƽǇǊƛƻ IŜǊƳƝƴƛƻ aŀǊǘƛƴǎΣ ŀǎ ōƛƻǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ άƴńƻ ōǳǎŎŀƳ 

meramente facultar melhoramentos cosméticos e mais próteses para 

organismos humanos e não-humanos, mas criŀǊ ƴƻǾŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀΦέΦ ¢ŀƛǎ 

ŦŜǊǊŀƳŜƴǘŀǎ Řŀ Ƴŀƛǎ ǊŜŎŜƴǘŜ ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀ ƴńƻ ǇǊŜǘŜƴŘŜƳ άŜǎǘŜƴŘŜǊέ ƻǳ 

άŀƳǇƭƛŀǊέ ŀǎ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ Řƻ ŎƻǊǇƻ ƘǳƳŀƴƻΤ ǇŜƭƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻΣ Ŝƭŀǎ ǘşƳ ǳƳŀ 

άǾƻŎŀœńƻ Ƴŀƛǎ ŘŜŎƛŘƛŘŀƳŜƴǘŜ ƻƴǘƻƭƽƎƛŎŀέΦ ; ŀ ǾƻŎŀœńƻ άǘǊŀƴǎŎŜƴŘŜƴǘŀƭƛǎǘŀέ 

já comentada, que enxerga no arsenal tecnocientífico a possibilidade de 

ultrapassar as limitações inerentes à condição humana. 

  

/ƻƳƻ ŘƛȊ aŀǊǘƛƴǎΥ άŀǎ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭ ƛƭǳŘŜƳ ŀǎ ŦǊƻƴǘŜƛǊŀǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎ 

Ŝ ƻǎ ƭƛƳƛǘŜǎ Řŀ ŜǾƻƭǳœńƻ ōƛƻƭƽƎƛŎŀ ΨƴƻǊƳŀƭΩΦ ! ŀŎǘǳŀƭ ŀƎŜƴŘa biotecnológica 

ǘŀƳōŞƳ ƛƴŎƭǳƛ ŀ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ƳƛǎǘŀǎΣ ōƛƻƭƽƎƛŎŀǎ Ŝ ƳŜŎŃƴƛŎŀǎέ 

(14). 

  

/ƻƳ ŀǎ ǎǳŀǎ άŎǊƛŀœƿŜǎ ƾƴǘƛŎŀǎέΣ ŀ ǘŜŎƴƻŎƛşƴŎƛŀ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜŀ ǊŜŘŜŦƛƴŜ ŀǎ 

ŀƴǘƛƎŀǎ ŦǊƻƴǘŜƛǊŀǎΣ άǊŜŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀΣ ŘŜǎŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ Ŝ ǊŜ-estratifica a cadeia pré-

existŜƴǘŜ ŘŜ ǎŜǊŜǎ ƴŀǘǳǊŀƛǎ ŎƻƳƻ ƳŀǘŞǊƛŀ ǇǳǊŀƳŜƴǘŜ ƳŀƴƛǇǳƭłǾŜƭέΣ ŀŦƛǊƳŀ 

Hermínio Martins. Subvertida a velha prioridade do orgânico sobre o 

mecânico, impõe-ǎŜ ƻ ǉǳŜ aŀǊǘƛƴǎ ŘŜƴƻƳƛƴŀ άŀ ŀƎŜƴŘŀ Řŀ ŘŜƳƛǳǊƎƛŀ 

ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀ ŀǘǳŀƭέΣ Řŀ ǉǳŀƭ ŦŀȊ ǇŀǊǘŜ άŀ ŎǊƛŀœńƻ ŘŜ ƴƻǾŀs tecno- espécies, 

envolvendo várias combinações do orgânico e do inorgânico, do natural e do 

artificial, do humano e do não-ƘǳƳŀƴƻέΦ 

  

Assim como os corpos dos homens, na sociedade tecnológica também o 

ƳǳƴŘƻ Ŝ ƻ ŎƻǎƳƻǎ ǾƛǊŀǊŀƳ άǇƽǎ-ōƛƻƭƽƎƛŎƻǎέ Ŝ άǇƽǎ-orgâƴƛŎƻǎέΦ 9ƴǾƻƭǾƛŘƻǎ 

ƴƻ ǉǳŜ aŀǊǘƛƴǎ ŎƘŀƳŀ ŘŜ άǇǊƻƧŜǘƻ Ŧŀǳǎǘƛŀƴƻ ŘŜ DŜǎǘńƻ ¢ƻǘŀƭ Řƻǎ ƳǳƴŘƻǎ 

ƻǊƎŃƴƛŎƻ Ŝ ƛƴƻǊƎŃƴƛŎƻέΣ ǾŜƳƻǎ ŀǎ ƴƻǾŀǎ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀǎ ŎƻƭƻŎŀƴŘƻ ŜƳ ǉǳŜǎǘńƻ 

as velhas fronteiras entre esses mundos, bem como entre o natural e o 

ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭΦ άCƻǊƳŀǎ ŘŜ Ǿƛda artificiais, seres bio-mecánicos, computadores 

com aparência de vida: estas criações ônticas mostram que as implicações 

ontológicas das biotecnologias e das novas tecnologias da informação são 

consideráveis e desafiam a metafísica descritiva recebida (nossa imagem do 

equipamento básico do Mundo e suas articulações ontológicas), bem como 
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ŀǎ ŎƻǎƳƻƭƻƎƛŀǎ ŎƻƳǳƴǎέΦ 

  

Nesse marco, a sociedade atual assiste ao surgimento das mais variadas 

άǾƛǎƿŜǎ ǘŜŎƴƻŦŃƴƛŎŀǎέΣ ŀǎǇƛǊŀƴǘŜǎ ŀ άǳƳ ǎŀōŜǊ ǘƻǘŀƭ ǉǳŀǎŜ ŘƛǾƛƴƻέΣ ŎŀǇŀȊ de 

controlar a vida superando todas suas limitações tipicamente orgânicas. 

Inclusive a mais fatal de todas elas: a mortalidade. 

  

No processo de hibridização com as máquinas, o corpo humano poderia se 

livrar da sua natural finitude. Os cientistas que hoje trabalham em projetos 

de inteligência artificial, por exemplo, visam remover a mente do cérebro 

humano e transferi-la para uma máquina.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É PERMACULTURA?  

Adaptado por Nélio Cunha Mello*  

 

  

 

A Permacultura - "Permanent Culture" ou "Cultura Permanente" - foi criada 

na Austrália, no final dos anos 70 pelo professor universitário Bill Mollison. 

  

A Permacultura tem como princípio a observação das estratégias da 

natureza. Ela está baseada numa ética da terra, que traz estímulos e 

soluções sociais gerados dentro das próprias comunidades. A sua filosofia e 

práticas simples, favorecem a reintegração do ser humano no seu meio 

ambiente de formas sustentáveis.  

  

"Sem a permanência de cultura, a sociedade perde a seus vínculos com a 

terra". Baseada nesta afirmação, a Permacultura desenvolve-se de forma 

inteligente, racionalizando a organização de sítios e fazendas ou até mesmo 
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de cidades, levando em consideração os aspectos típicos de cada região. 

Tendo claro as necessidades como: moradia, água, acesso, jardim, animais, 

lazer, área de produção, reserva florestal, etc..., podemos planejar tudo de 

forma integrada, com harmonia, eficiência e ecologicamente correta. 

  

A Permacultura tem como objetivo, o incremento da agricultura orgânica 

para o manejo produtivo. O cooperativismo é o caminho natural praticado e 

incentivado também pela Permacultura, não só entre as pessoas, mas 

também entre todos os elos da paisagem, formando redes de apoio mútuo 

(ecossistemas).  

  

Refugiado das loucuras da sociedade de consumo, Mollison percebeu que, 

nem os cantos remotos do interior australiano onde morava, seria poupado 

do colapso planetário iminente - a flora e a fauna estavam diminuindo 

sensivelmente.. 

.  

"Resolvi, - falou Mollison na sua passagem pelo Brasil em junho de 1992 

que, se voltasse para o mundo, voltaria com uma coisa muito positiva".  

  

Foi assim que nasceu a idéia de criar sistemas de florestas produtivas para 

substituir as monoculturas de trigo e soja, responsáveis pelo desmatamento 

mundial. Observando e imitando as formas de florestas naturais do lugar, 

revelou-se possível a criação de sistemas altamente produtivos, estáveis e 

recuperadores da ecologia local.  

 

 

Depois de dez anos implantando, com grande sucesso, tais sistemas em 

todos os continentes, Mollison e seus colaboradores perceberam que não 

adianta concentrar-se em sistemas naturais, sem considerar os outros 

sistemas, tão vitais para a sobrevivência humana, com os sistemas 

monetários, urbanos (arquitetura e reciclagem de lixo e águas), sociais e de 

crenças, isto é, a "Permanent Culture" ou "Cultura Permanente".  

  

Hoje, a Permacultura conta com mais de 10.000 praticantes em todos os 

continentes e mais de 220 professores trabalhando em tempo integral. A 

Permacultura chegou no Brasil através do primeiro curso dado por Bill 

Mollison, em Porto Alegre. Hoje na Bahia existe uma equipe de profissionais 

- agrônomos, engenheiros, arquitetos, etc... - que estão se aprofundando 

nestas idéias e que já fundaram o primeiro sistema LETS de troca de serviços 

da América Latina.  

  

Esta equipe fundou em setembro de 1992, o Instituto de Permacultura da 

Bahia, que se empenha em oferecer estas técnicas ao maior público 

possível. Cogita-se, além de cursos , formar condomínios ecológicos auto-

sustentados na região de Salvador.  

  

Baseada na ética de "Cuidar da Terra, cuidar dos homens e compartilhar os 

excedentes" (quer sejam dinheiro, tempo ou informação), a Permacultura 

ousa acreditar na possibilidade da abundância para toda a humanidade 

através do uso intensivo de todos os espaços, através da reciclagem de 

todos os produtos (diminuindo assim a poluição) e através da cooperação 

entre os homens para resolver os grandes e perigosos problemas que hoje 

assolam o planeta. 
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*Nélio Cunha Mello - É biólogo e limnólogo - especialista em água doce - 

associado à S.B.L. - Sociedade Brasileira de Limnologia e à A.S.L.O. - 

American Society Limnology and Oceanograph - University of Michigan. É 

Educador Ambiental e o atual presidente da ECOSC - Equipe de 

Conservacionistas Santa Cruz - Ong Ambientalista, fundada em 20/08/1977. 

 

Leia mais:  

 

www.permacultura.org.br 

 

www.permaculture.co.uk 

 

www.permacultureportal.com 

 

www.permaculture.au.com 

 

www.permaculture.org 

 

Fonte:Portal Árvore (www.arvore.com.br). 

 

 

 

 

 

ANTI-CIVILIZAÇÃO: O RESSURGIR DO PRIMITIVISMO 
Revista Anarquista/ANA - Agência de Notícias Anarquistas 

 

Nos últimos anos o movimento primitivista voltou à carga, principalmente 
nos EUA. Uns se chamam anarco-primitivistas, anarco-indigenistas, anti-
civilização, insurrecionistas... Mas este não é um movimento novo, nem 
original. Tampouco é um movimento sem história. Mas o que é?  
 
!ǎ ƭǳǘŀǎ ŎŀƳǇƻƴŜǎŀǎ Řƻǎ ƳŜǘŀŦƽǊƛŎƻǎ ά/ŀǇƛǘńƻ {ǿƛƴƎέ ƻǳ ŘŜ άbŜŘ [ǳŘŘέ 
podem ser apontados como seus antecessores na modernidade; homens e 
mulheres que destruíam propriedades e novas máquinas para as quais 
estava se redesenhando a sociedade em todos os seus aspectos. Pessoas 
que destruíam máquinas porque lhes tiravam o trabalho e os condenavam a 
ƳƛǎŞǊƛŀΣ ǉǳŜ ƴŜƎŀǾŀƳ ƻ άǇǊƻƎǊŜǎǎƻέ Ŝ ŀ ƛndustrialização como faz agora o 
movimento anti-civilização.  
 
Contudo, este movimento é, desde um ponto de vista teórico, muito mais 
refinado que esses movimentos camponeses, e muito mais radical, pois sua 
crítica não é somente contra o mundo industrializado, mas contra a 
civilização em si, se bem que não existe um consenso de crítica dentro do 
primitivismo.  
 
A origem desse moderno primitivismo, segundo o britânico John Moore, se 
ŜƴŎƻƴǘǊƻǳ ŜƳ 5ŜǘǊƻƛǘ ŜƳ мфусΣ ǉǳŀƴŘƻ ǇŜǎǎƻŀǎ Řƻ ƧƻǊƴŀƭ ŀƴŀǊǉǳƛǎǘŀ άCƛŦǘƘ 
StaǘŜέΣ Ƴǳƛǘƻ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀŘŀǎ ǇŜƭŀǎ ƻōǊŀǎ ŘŜ CǊŜŘȅ tŜǊƭƳŀƴ ŎƻƳƻ ά/ƻƴǘǊŀ ǎǳŀ 
ƘƛǎǘƽǊƛŀΣ ŎƻƴǘǊŀ ƻ [ŜǾƛŀǘńέΣ ŎƻƳŜœŀǊŀƳ ŀ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ǳƳŀ ŀƴłƭƛǎŜ άŎǊƝǘƛŎŀ Řŀǎ 
estruturas da civilização ocidental, combinando com uma revalorização do 
mundo indígena e o caráter das comunidades primitivas  
ƻǊƛƎƛƴŀƛǎέΣ ŀŦƛǊƳŀƴŘƻ ǉǳŜ άƴŜǎǎŜ ǎŜƴǘƛŘƻ ǎƻƳƻǎ ǇǊƛƳƛǘƛǾƛǎǘŀǎέΣ ŎƻƭƻŎŀƴŘƻ 

http://www.permacultura.org.br/
http://www.permaculture.co.uk/
http://www.permacultureportal.com/
http://www.permaculture.au.com/
http://www.permaculture.org/
http://www.arvore.com.br/
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ŜǎǇŜŎƛŀƭ şƴŦŀǎŜ ƴƻ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ŜƭŜǎ ŜǊŀ ǘŜǊ άǳƳŀ ǎƝƴǘŜǎŜ Řŀ ŀƴŀǊǉǳƛŀ ǇǊƛƳłǊƛŀ Ŝ 
ŀ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŃƴŜŀέΦ  
 
9 Ŧƻƛ ŘŜǎŘŜ άCƛŦǘƘ {ǘŀǘŜέΣ ǉǳŜ WƻƘƴ ½ŜǊȊŀƴΣ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻ ŀƴŀǊŎƻ-primitivista 
ŀƳŜǊƛŎŀƴƻΣ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇƻǳ ŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ Řŀǎ ά.ŀǘŀƭƘŀǎ ŘŜ {ŜŀǘǘƭŜέΣ Ŝ Ŧƻƛ 
catalogado pelo FBI e os mass media ŎƻƳƻ ǳƳ Řƻǎ άƭƝŘŜǊŜǎέ Řƻ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ 
anti-globalização, começou a escrever seus primeiros ensaios. Mas logo 
½ŜǊȊŀƴ Ŝ άCƛŦǘƘ {ǘŀǘŜέ ǎŜ ǎŜǇŀǊŀƳΣ ǇƻǊ desacordos ideológicos.  
 
Heterogeneidade do primitivismo  
 
O primitivismo é uma ideologia que pretende acabar com o poder em todas 
as suas formas, não obstante é precisamente nisso, até onde se deve chegar 
para acabar com o poder, que tropeçaram Zerzan e άCƛŦǘƘ {ǘŀǘŜέΣ Ŝ ƻƴŘŜ ǎŜ 
originam as diversas tendências ideológicas dentro do movimento.  

Desta maneira é inviável falar de um primitivismo, e sim de uma gama 
ǾŀǊƛŀŘŀ ŘŜƭŜǎΦ {ŜƎǳƴŘƻ Wŀǎƻƴ aŎvǳƛƴƴΣ Řŀ ǊŜǾƛǎǘŀ ά!ƴŀǊŎƘȅέ Řƻǎ 9¦!Σ Ş 
possível ver distintos pensadores com posturas diversas, e às vezes 
ŀƴǘŀƎƾƴƛŎŀǎΥ άCǊŜŘȅ tŜǊƭƳŀƴ ŎŜƭŜōǊŀ ǳƳ ƳƻŘƻ ǇƻŞǘƛŎƻΣ ƻ Ŏŀƴǘƻ Ŝ ŀ Řŀƴœŀ 
das comunidades primitivas, sua imersão na natureza e sua harmonia com 
ŀǎ ƻǳǘǊŀǎ ŜǎǇŞŎƛŜǎέΦ  
 
tŀǊŀ 5ŀǾƛŘ ²ŀǘǎƻƴΣ Řƻ άCƛŦǘƘ {ǘŀǘŜέΣ ƻ ǇǊƛƳƛǘƛǾƛsmo implica antes de tudo 
ǾŀƭƻǊƛȊŀǊ ŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǾƛǾŜǊ ŘŜ ƳŀƴŜƛǊŀ άǎǳǎǘŜƴǘłǾŜƭέ Ŝ ǇǊŞ-industrial (não 
necessariamente pré-agrícola) de numerosos povos que segundo ele, estão 
centrados em culturas tribais e em modos e técnicas de convivência.  

Para John Zerzan é ante tudo uma posição propugnando o fim de todas as 
alienações simbólicas possíveis e de toda divisão do trabalho com o fim de 
que experimentemos o mundo como unidade de experiência nova, sem 

necessidade da religião, da arte ou de outras compensações simbólicas.  
 
Por outro lado, para aqueles que são influenciados pela Ecologia Profunda (a 
ƻǊƎŀƴƛȊŀœńƻ ŜŎƻƭƻƎƛǎǘŀ ǊŀŘƛŎŀƭ ά9ŀǊǘƘ CƛǊǎǘΗ Ŝ ŀǳǘƻǊŜǎ ŎƻƳƻ !ǊƴŜ bŀŜǎǎ ƻǳ 
David Foreman), o primitivismo significa o retorno a um mundo pré-
industrial habitado por uma pequena população humana capaz de viver, não 
somente em harmonia com a natureza, mas com um mínimo impacto sobre 
ŀǎ ƻǳǘǊŀǎ ŜǎǇŞŎƛŜǎ ŘŜ ŀƴƛƳŀƛǎ Ŝ ǇƭŀƴǘŀǎΣ ƛƴŎƭǳǎƛǾŜ ŀǎ ōŀŎǘŞǊƛŀǎέΦ  
 
Futuro e tecnologia  
 
Os primitivistas distinguem claramente técnica e tecnologia, quer dizer, 
ferramentas e máquinas, sua crítica se concentra nessa segunda. Mas 
devíamos negar toda tecnologia? Certamente não há nenhuma corrente que 
pense que devamos negar tudo ς como nenhum primitivista pretende voltar 
a Pleistoceno. Nesse seƴǘƛŘƻ άCƛŦǘƘ {ǘŀǘŜέ ŎƻƴǘŜǎǘŀ ŀ ǇŜǊƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊΥ άΦΦΦ 
as discussões sobre o futuro devem ser sensíveis sobre o que queremos 
socialmente, e por tanto isto determina que tecnologia é possível. Todos nós 
desejamos aquecedores, chuveiro elétrico, luz elétrica, mas não a custa da 
ƘǳƳŀƴƛŘŀŘŜΦ vǳƛœł ǎŜƧŀƳ ǇƻǎǎƝǾŜƛǎ ƧǳƴǘƻǎΣ ƳŀǎΣ ǘŀƭǾŜȊ ƴńƻέΦ  
 
¢ŜƻŘƻǊŜ YŀŎȊȅƴǎƪƛΣ Ƴŀƛǎ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻ ŎƻƳƻ ά¦ƴŀōƻƳōŜǊέΣ Ŧƻƛ ǳƳŀ ŦƛƎǳǊŀ 
importante desse novo ressurgir. Para ele a tecnologia, como para todo 
primitivista, jamais é neutra e sua existência configura uma ideologia e, por 
conseqüência, molda a sociedade. Unabomber acredita que a tecnologia é 
imparável, que sempre será aplicada, e em sociedades tecnológicas, que 
jamais se deixará de pesquisar, ou seja, tecnologizar.  
 
O ex-professor ŘŜ .ŜǊƪŜƭŜȅΣ ƴƻ ǎŜǳ ƭƛǾǊƻ ά! ǎƻŎƛŜŘŀŘŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀƭ Ŝ ǎŜǳ 
ŦǳǘǳǊƻέΣ Ƴŀƛǎ ŎƻƴƘŜŎƛŘƻ ŎƻƳƻ άaŀƴƛŦŜǎǘƻ Řƻ ¦ƴŀōƻƳōŜǊέΣ ǇǊŜŘƛŎŀ ǳƳ 
futuro em que o ser humano é escravo de seus inventos, das máquinas, da 
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genética... que criará uma crescente alienação e infelicidade, a par de um 
modelo social condenado a auto-destruição por ser, simplesmente, humana 
e ecologicamente insustentável. Ante essa predição, Unabomber, que já 
ŀǘǳƻǳ ƴƻ ά9ŀǊǘƘ CƛǊǎǘΗέΣ ǇǊŜǘŜƴŘŜ ǳƳŀ ǊŜǾƻƭǳœńƻ ōŀǎŜŀŘŀ ƴǳƳŀ ǊŜƭƛƎƛńƻ Řŀ 
natureza ς pois crê necessário uma forte ideologização - que destrua a 
tecnologia industrial para voltar a formas pré-industrializadas (agrícolas ou 
de caças-recoletoras) aonde a tecnologia seja controlável, o ser humano 
deixe de ser um câncer para o ecossistema, e sua sociedade uma escravidão 
para o indivíduo.  
 
Zerzan e Terranova, primitivistas de Oregon, EUA, com uma mensagem mais 
otimista, mas ao mesmo tempo com uma crítica demolidora dos conceitos 
άǘŜƳǇƻέΣ άǘǊŀōŀƭƘƻέΦΦΦ Ŝ ŀ ŀǘǳŀƭ ǎƛǘǳŀœńƻ ǇǎƛŎƻƭƽƎƛŎŀ Řŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜΣ ainda vão 
mais longe, até o ponto de suprimir quase todo rastro de tecnologia, se bem 
ǉǳŜ ŀŎŜƛǘŀƳΣ ƴǳƳŀ ŜǘŀǇŀ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛœńƻ ǇŀǊŀ ƻ άCǳǘǳǊƻ tǊƛƳƛǘƛǾƻέΣ ŀ 
permacultura ς um tipo de agricultura onde o uso da tecnologia, o impacto 
sobre o meio-ambiente e o trabalho humano se reduzem ao mínimo.  
 
Mais infos sobre primitivismo: www.primitivism.com  
 
Fontes: Revista Anarquista, verão de 2002, Espanha. 
 
ANA _ Agência de Notícias Anarquistas  

Centro de Mídia Independente (www.midiaindependente.org).  

 

 

 

O USO POLÍTICO DA BICICLETA, ou melhor, 
BICICLETA OU BARBÁRIE  
Liberato Bari e Graziano Predielis 
 
DIZEM QUE: "OS MEIOS, AO FINAL DAS CONTAS, SÃO SÓ MEIOS". QUERIA 
DIZER: "OS MEIOS, AO FINAL DAS CONTAS, É TUDO". 
M.K. Gandhi  
 
Porquê a bicicleta 
 
À primeira vista pode parecer um tanto bizarro que um meio de transporte 
possa ser ligado a alguma forma específica de ativismo político: estamos 
muito acostumados a associar a bicicleta com competições esportivas ou 
aos tranqüilos passeios perto de casa ou àquela imagem da mulher caseira 
que se move no centro da cidade com as compras no cestinho. Mas a 
realidade, como sempre, se perde com a análise superficial. 
 
Já nos colocamos o problema do que é "político", quais categorias de 
pensamento e ação podem ser definidas como "políticas" e quais não. 
Certamente não se desconhece que "política" seja um termo que 
etimologicamente refere-se à polis, à cidade. Sendo assim, interessar-nos 
por um meio de transporte urbano deveria ser natural em um contexto 
onde, através da análise geral do "pensar globalmente" se une, a rigor, a 
uma prática vivida no concreto do "agir localmente". 
 
A bicicleta é um meio de transporte com qualidades incríveis: é ecológica e 
eco-compatível, sem emissões poluentes (gasosas ou sonoras ou luminosas) 
facilmente reparável com poucos meios e com poucas despesas; não 
danifica os recursos não renováveis do planeta que nos hospeda; permite-
nos cobrir distâncias rapidamente; é capaz de manter o corpo saudável ς no 

http://www.primitivism.com/
http://www.midiaindependente.org/
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mesmo mundo no qual a indústria alimentícia leva à obesidade uma parte 
da população, enquanto o liberalismo reduz à miséria a parte restante. 

As contra-indicações são na maior parte das vezes contadas somente por 
quem mantém uma posição de defensor intransigente da imutabilidade da 
atual fase de desenvolvimento industrial baseada no automóvel (e 
conseqüentemente sobre a exploração das jazidas de petróleo e a 
manutenção das áreas geo-políticas de interesse sob o controle 
político/militar por parte dos países mais industrializados):  

- A respiração acelerada do ciclista favorece à absorção de gases poluentes 
produzidos nas cidades;  

- É um meio perigoso em caso de acidentes;  

- Pessoas doentes ou deficientes físicos não podem utilizar bicicletas;        

- É um meio que permite só deslocamentos curtos;  

- É um meio lento;  

- Não permite levar cargas;  

- É muito exposto às intempéries. 
 

Analisemos ponto por ponto: 
 

- Ainda sendo verdade que o ciclista absorve duas vezes e meia a mais de ar 
em relação a um automobilista, considerando a mesma unidade de tempo, a 

posição mais alta do primeiro permite absorver quantidade de gases 
poluentes certamente inferiores ao que absorve o segundo através das 
várias aberturas e passagens de ar no habitáculo, localizadas na mesma 
altura dos canos de descarga de outros veículos em movimento ou parados 
na frente dele. Em uma rua poluída e com muito trânsito as maiores 
concentrações de gases poluentes se encontram no interior dos habitáculos 
dos automóveis. Resulta de todo modo singular ter que defender o uso da 
bicicleta da acusação de receber os danos derivados de um meio de 
transporte que deveria ser ao menos usado com maior parcimônia. Ao 
contrário, deveria ser o automóvel a ter que defender a sua própria posição 
de maior causador de danos à saúde, particularmente em respeito às 
crianças residentes nos grandes centros urbanos, causando sempre mais 
vítimas de asmas e alergias em formas quase epidêmicas, e em respeito 
também à população cada vez mais vitimada pela câncer dos pulmões. 
Enquanto a indústria do tabaco começou a receber os golpes das 
campanhas contra o cigarro, nenhuma voz ainda se levantou contra as 
multinacionais dos hidro-carburantes e dos produtores de automóveis (que, 
não por acaso, são as maiores multinacionais do globo que acumulam 
capitais comparáveis ao produto interno bruto de pequenos estados 
europeus industrialmente avançados). Cada golpe ao setor multinacional do 
petróleo e do automóvel é um golpe no coração do atual sistema não só 
econômico mas geopolítico.  
 

- Todos já sabem o quanto é perigoso para um ciclista entrar em colisão com 
um veículo. Mesmo que o motorista possa sair deste acidente sem nenhuma 
ferida, ao contrário, para o ciclista, na maior parte das vezes a morte ou um 
sério dano físico são a conseqüência. Visto a velocidade relativa que andam, 
é quase impossível acontecer um acidente entre bicicletas, e olhando cada 
um dos casos o resultado é sem dúvidas muito diferente. Sendo assim, mais 
uma vez é o automóvel a maior causa para dissuadir o uso da bicicleta. 
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Curiosamente, enquanto as proteções internas do automóvel melhoraram 
notavelmente com o passar dos anos, com o uso de cintos de segurança, air-
bag, barras laterais e sistemas de freios particularmente eficazes, o número 
de acidentes com automóveis aumentou, talvez como resposta à maior 
sensação de segurança que estes objetos dão ao motorista. Pelo contrário, a 
segurança do investido ninguém fala: não fazem estudos para diminuir os 
riscos externos de um veículo e os fabricantes de veículos continuam 
livremente a comercializar e divulgar meios que superam os limites de 
velocidade máximos consentidos, e isto acontece em todos os países do 
mundo. Como se fosse uma coisa normal. Como é considerado normal 
também ver nas nossas cidades automóveis superar os 80 km/h quando um 
impacto com um ciclista ou com um pedestre é na maior parte das vezes 
mortal já a 50 km/h. Com esta fatalística aceitação da "normalidade" 
aceitamos que somente na península italiana em cada ano morram 9.000 
pessoas em acidentes de trânsito (e o ISTAT conta como mortos em 
acidente de trânsito só aqueles falecidos dentro de uma semana do 
acontecimento), como se nós perguntássemos quantas Torres Gêmeas 
aceitamos que caiam por ano para igualar com o número das vítimas 
sacrificadas no desenvolvimento unidirecional baseado no petróleo e que dá 
preferência ao interesse imediato em vez das considerações de ordem 
social...  
 

- Que algumas doenças e algumas desabilidades sejam incompatíveis com o 
uso da bicicleta já sabemos, ainda que específicas atenções técnicas, não 
diversas daquelas que se praticam ad hoc no automóvel, podem modificar 
alguns casos. Mas o assunto vale também para os carros: nem todas as 
categorias de pessoas podem ter acesso a este meio: cegos, grandes obesos 
e pessoas com tremedeira ou mal de Parkinson são igualmente 
impossibilitadas ao uso do meio a motor, e em função deste problema são 
projetadas novas implantações urbanísticas nas nossas cidades e periferias. 

A mesma categoria de pessoas além de se encontrar incapaz de ir de 
automóvel, são forçadas também a deslocar-se em percursos cada vez mais 
longos, visto que cada vez mais a concentração da distribuição de 
mercadorias está sendo deslocada aos grandes shopping-centers cada vez 
mais periféricos, danificando assim a pequena distribuição local.  
 

- Sempre derivando do mundo dos automóveis, a mesma categoria é 
ulteriormente prejudicada pelo estacionamento indiscriminado destes 
meios, quer seja pelas suas dimensões, seja pela falta de educação da parte 
dos motoristas, ocupando aqueles poucos espaços para pedestres e 
bicicletas que por sua vez foram conseguidos com muita dificuldade das 
autoridades para o respectivo fim.  
 

- Mas não é vontade de ninguém constranger a inteira humanidade a 
deslocar-se em bicicleta, como é o caso da indústria do automóvel que põe 
em ação estes meios de persuasão a seu exclusivo benefício, mas mostrar a 
possibilidade efetiva de uma diversa modalidade de deslocação, e como esta 
sempre encontra obstáculos para a sua efetivação devido ao encorajamento 
e à promoção do uso de automóvel. Nenhuma "campanha publicitária de 
educação" teve a coragem de desincentivar o emprego do meio mais caro 
em termos econômicos e ambientais: o automóvel. Ao contrário, cada novo 
produto da indústria automobilística é apresentado como meio de 
satisfação pessoal, exibição de poder na sociedade (status simbol), potente 
arma de sedução e confiável meio para deixar-se levar em escapadas 
solitárias em paisagens deslumbrantes, pressupondo uma liberdade 
impossível para o comprador médio do próprio produto, produto este que é 
comprado mais pela promessa de um sonho que pela sua efetiva capacidade 
de transportar de modo rápido, seguro e eficiente nas nossas cidades. 
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- Os deslocamentos curtos em âmbito urbano são os mais penalizantes para 
os automóveis: mudanças de marcha contínuas e uso de freios constantes 
ajudam no consumo da mecânica; o motor fica cada vez mais sob esforço 
enquanto as emissões de gases danosos são maiores que em percursos 
longos com uma velocidade uniforme; o consumo de combustível é maior; 
mas o que desmonta totalmente as promessas do automóvel (por ex.: 
velocidade de deslocação, liberdade, autonomia) ocorre mesmo nos centros 
urbanos. Nestes, na maior parte dos casos, os automóveis avançam com 
velocidade muito inferior às bicicletas, conseguem encontrar vagas somente 
depois de muito tempo de procura e às vezes, quando encontram, pagam 
preços proibitivos ou estacionam em áreas proibidas (normalmente: 
calçadas, ciclo-faixas, acostamentos, estacionamento em curva, etc...; 
algumas vezes na frente de entradas de garagens, resultando este mais um 
exemplo da falta de "cavalheirismo" da classe dos automobilistas). Não só a 
velocidade e a liberdade de estacionamento diminuiu, não só a liberdade de 
estacionar desapareceu com a expansão fisiológica dos volumes físicos 
diretamente relacionados com o aumento do número de possuidores de 
meios de transporte particulares, como também a promessa de autonomia. 
O automóvel depende de reparadores, centros de distribuição de 
combustível, centros de lavagem, peças de reposição dispostas em 
armazéns distantes, e sobre estes pesam diretamente e indiretamente uma 
enorme quantidade de taxas e impostos. A constante e irrefreável 
campanha promocional do automóvel reconhece ao produto automóvel a 
solução de vários problemas, em vez de causa de danos gigantescos seja ao 
ambiente do globo terrestre inteiro ou aos bolso dos usuários. De fato, o 
bombardeamento midiático que promove o automóvel e o seu mito chega a 
utilizar, a seu benefício, até o título de "esporte" para aquelas competições 
nas quais indústrias de automóveis que produzem meios que não serão 
jamais utilizados em nenhuma de nossas cidades, se desafiam em 
campeonatos de velocidades em circuitos construídos para tanto, e na 
maior parte das vezes próximos a áreas de interesse natural. As deslocações 

curtas, aquelas inferiores a 7 km, formam mais de 90% do trânsito urbano. 
Um uso grande e alternativo da bicicleta contribuiria para o solucionamento 
completo do problema do trânsito nas cidades. Ficando a resolver os 
problemas inerentes às barreiras arquitetônicas: na maior parte dos casos 
se constroem artérias e circunvalações "de rápida locomoção" que não 
permitem a travessia de bicicletas, ou quando sim somente a muitos 
quilômetros de distância. Existem estradas de mão única que não prevêem o 
uso de bicicletas nos dois sentidos, assim como existem proibições e regras 
de trânsito muito mais favoráveis ao automóvel do que à bicicleta. Tudo isto 
pode ser mudado somente com um distinto espírito crítico, mais atento às 
implicações não somente relacionadas às nossas ações mas também às 
nossas escolhas. Uma consciência que pode ser considerada propriamente 
política devido à atenção ao local e contemporaneamente ao global. E isto 
com o único gesto de apanhar uma bicicleta para as deslocações inferiores a 
sete quilômetros.  
 

- Que uma bicicleta seja acusada de lentidão pode ser verdade só se 
consideramos percursos com mais de 7 Km ou percursos extra-urbanos. De 
outro modo, referindo-se ao ponto anterior, resulta que, no que diz respeito 
aos 7 quilômetros, é o próprio o automóvel o meio menos eficiente. A 
eficácia da bicicleta vale somente para as deslocações curtas. Para aumentar 
a funcionalidade do meio a duas rodas, seria útil integrá-lo com uma rede 
compatível que só pouquíssimas realidades sociais atualmente souberam 
construir. Na verdade não existe nada de extraordinário, basta pensar e ter 
a vontade política de pôr em operação sistemas de ônibus, bondes, metrô, 
ônibus elétricos e trens nos quais seja possível e incentivado o transporte de 
bicicletas além do de pessoas. Sistemas: não só os meios de transporte 
velozes em si, mas também as estações e terminais devem enfrentar 
seriamente a eliminação das barreiras arquitetônicas desfavoráveis às 
bicicletas, que hoje já são norma na Comunidade Européia. Um sistema 
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integrado bicicleta-metrô-bicicleta ou bicicleta-trem-bicicleta permitiria 
aliviar consistentemente não só os problemas do tráfego urbano, mas traria 
benefícios certos também no trânsito entre cidadãos. E com custos menores 
daqueles enfrentados pelos governos (e muito mais raramente por 
particulares) para construir auto-estradas, viadutos e galerias que depois de 
poucos anos da construção são logo incapazes de resistir a maiores fluxos de 
trânsito e criam engarrafamentos intermináveis, quando não tragédias 
coletivas.  
 

- O tema do transporte de cargas à primeira vista pode parecer até 
insuperável, o que não é, obviamente, o caso, visto que as pequenas 
deslocações urbanas com modestas quantidades de carga formam 
praticamente a maior parte dos transportes efetuados nas nossas cidades. A 
"praticidade" do automóvel para o transporte das compras semanais ou de 
poucas caixas pode parecer inegável apenas caso se esqueça o quanto o 
automóvel é sobre-estimado e superdimensionado (são fabricados para 
transportar cinco passageiros com velocidade superior aos 120 km/h 
quando normalmente levam um só passageiro e com velocidades que 
muitas vezes não superam os 20 km/h), sendo assim o consumo e o dano 
global são em ambos os casos presentes. Se cestos e porta-bagagens podem 
permitir o transporte de uma compra média-pequena com toda 
tranqüilidade, é para outras realidades e experiências que temos que olhar 
para verificar a praticabilidade de um transporte conveniente à pequena 
distribuição de modo a encontrar soluções. Vejamos o caso de Veneza. 
Mesmo não sendo uma cidade ciclável, não é também uma cidade disposta 
ao uso do automóvel, e através dela se demonstra como pacotes podem ser 
transportados em um centro urbano sem excessivos inconvenientes. É usual 
ver em Veneza pessoas que fazem compras com carrinhos de rodas - 
raríssimos em outras cidades -, é também normal ver os office-boys 
empregados no transporte de material de maiores dimensões com as 

características carretas de duas rodas dotadas de barras salientes que 
permitem, com agilidade, o superamento das inúmeras pontes e degraus. 
Isto contribui a uma salutar diminuição da difusão dos saquinhos de 
plástico, tão danosos para o ambiente, como também à criação de inúmeros 
locais de trabalho, não especializados, que permitem a muitas famílias 
interar o salário com um trabalho que, na maior parte das vezes, é feito por 
jovens que em algumas horas praticam as entregas à domicílio. É 
ŘŜŎƛŘƛŘŀƳŜƴǘŜ ƳŜƭƘƻǊ ǉǳŜ ǘǊŀōŀƭƘŀǊ ŜƳ ǳƳ aŎ5ƻƴŀƭŘΩǎΦ 9ǎǘŜ ǎƛǎǘŜƳŀ 
capilar de transporte não influi minimamente sobre o fato de se encontrar 
qualquer tipo de mercadoria na cidade: não se sabe de casos de carência de 
algum tipo de mercadoria. Para associar as bicicletas a estas formas de 
transporte deve-se prestar atenção à China e ao Sudeste asiático, onde os 
sanlunche, bicicleta-veículos a três rodas com estribo posterior, permitem o 
transporte de cargas também de grandes dimensões (armários, colchões, e 
o que a imaginação possa sugerir) de modo eficaz e eco-compatível. Na 
Alemanha já existem cidades servidas por sistemas integrados: quem 
adquire mercadorias nas lojas da cidade pode deixar a mercadoria na loja, 
junta com uma chave recebida em um estacionamento periférico, onde 
passarão mais tarde encarregados de cooperativas de ciclistas munidos de 
bicicleta a três rodas para recolhê-la. Estes levarão a mercadoria ao 
estacionamento em uma caixa de segurança numerada e correspondente à 
chave recebida. O comprador, voltando de bicicleta da cidade ao 
estacionamento (a bicicleta alugada já é incluída no preço do 
estacionamento) poderá comodamente abrir a sua caixa com a cópia da 
chave em sua posse e retirar os pacotes. Este sistema muito engenhoso nos 
parece totalmente praticável existindo a vontade política dos cidadãos de 
exigir estes tipos de serviços. Com meios simples pode-se criar trabalho, 
descongestionar o trânsito das cidades e melhorar a qualidade da vida.  
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- A exposição às intempéries na península italiana parece ser um dos 
principais obstáculos à difusão do uso da bicicleta. Tal argumento 
evidentemente é lançado por aqueles não usam bicicleta. No inverno 
bastam poucos minutos de pedalada para ser suficientemente aquecido e 
não ter a necessidade de pesadas roupas as quais necessitam os 
motociclistas. Existem guarda-chuvas integrados que cobrem bicicleta e 
ciclista de modo funcional, enquanto no verão bastará cobrir a cabeça e 
levar uma garrafinha de água consigo. Nada de mais. É notável observar a 
quantidade de ciclistas que se movem durante o inverno nos países 
chuvosos do Norte da Europa, isto nos dá a entender o quanto de puro 
pretexto está por detrás da falsa necessidade de utilizar o automóvel em 
cada pequeno temporal.  
 

Se as argumentações acima mencionadas, contrárias à possibilidade de um 
incentivo ao uso da bicicleta e a um desincentivo ao uso do automóvel 
podem ser consideradas falsas, o mesmo não podemos dizer em relação à 
argumentação crítica que se refere aos mesmos: para qualquer um dos 
assuntos tratados é necessário mudar para melhor o sistema social e os 
sistemas que determinam as escolhas de fundo, é necessário, na prática, 
uma aposta utópica.  

Agora se acreditamos que o único sistema para calar a boca de quem pede 
uma mudança, um salto de qualidade da própria vida, seja o de estigmatizá-
lo como utopista, negamos o direito à razão de argumentar e livremente 
avaliar quais são as vantagens e os danos, os custos e os benefícios, de 
certos comportamentos sociais. Nem o fato objetivo de que hoje não 
existam forças capazes de contrastar, nem mesmo minimamente a nível 
global, a força de quem, com o presente sistema de transportes, produz 
imensos benefícios econômicos, não pode induzir a calar o senso de medo 
que emerge ao analisar quantos conflitos nascem do controle das fontes de 

energia não renovável, como também da deslocação de mão de obra e de 
estruturas produtivas aptas a sustentar a produção corrente de veículos a 
motor. 

Se temos que escolher onde estar, é claro que não poderá ser a insuficiente, 
se não nula, força de influência dos grandes processos político-econômicos 
que está a ditar o campo em que devemos nos alinhar: claramente, aquele 
da defesa do ambiente e das camadas necessitadas da população. Se até a 
esperança de uma mudança para melhor fosse negada, não saberíamos 
então com base em quê poderíamos racionalmente ocupar-nos da coisa 
pública, se não para acumular poder em detrimento da coletividade, lição 
que parece ser a única guia de muitos sistemas políticos. 

 

A tradição da bicicleta nos movimentos 

A origem do uso para fins políticos da bicicleta é quase contemporânea à 
sua invenção. Enquanto a alta burguesia descobria o automóvel, cuja 
produção em massa deriva de uma teoria de Hitler feita no salão do 
automóvel de 1934 em Munique ς e que além mar a Ford aplicava ς , 
enquanto as ditaduras fascista e nazista construíam as primeiras auto-
estradas, já existiam ciclo-ativistas. É desde então que estes existem. 

Ciclistas Vermelhos 

A Alemanha e a Grã-Bretanha foram os primeiros países a conhecer formas 
de associacionismo político ligado à bicicleta. A natureza classista foi 
particularmente forte nos grupos alemães, onde o impulso foi destinado à 
criação de associações esportivas lúdicas, alternativas àquelas competitivas 
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de inspiração "burguesa". O lema deles era: "Arbaiter Heraus aus den 
Buergerl Sport Vereiner!" (Trabalhadores! Fora dos grupos esportivos 
burgueses!). 

Em 1896, nos dias 25 e 26 de maio, na Alemanha, realizou-se o Congresso 
dos Trabalhadores Ciclistas onde foi feita a foto dos delegados colocada ao 
início deste documento. 

Na Grã-Bretanha o jornal de esquerda Clarion organizou os "Cindarella 
Clubs", associações de mútuo-socorro, caritativas, de difusão dos ideais 
socialistas, comida e diversão para as crianças pobres e ajuda às pessoas 
sem recursos. Entre as suas organizações a maior era a CCC (Clarion Cycling 
Club) nascida em 1895 (com 80 demais clubes afiliados) e que em 1913 
possuía 8.000 membros fiéis da própria "noncompetitive socialist sport". 
Passou à historia a grande festa com bailes e lanternas de Buxton, em 1912.  

Na Itália as formações de Ciclistas Vermelhos apareceram na região Emilia-
Romana em 1912 difundindo-se mais tarde em toda a planície padana. 
Imitando o que já faziam as associações inglesas, se estruturaram para a 
propaganda rápida de cidade em cidade, para uma tempestiva intervenção 
de uma área à outra apoiando manifestações e greves, para o suporte 
logístico aos oradores nos comícios (quase sempre ameaçados) e para a 
defesa das manifestações de trabalhadores. Assim como aconteceu aos 
Arditos do Povo, foram suprimidas com a chegada do fascismo e a 
experiência deles caiu no esquecimento. 

Provos 

Nascidos em 1965 em Amsterdam do encontro de várias personalidades 
excêntricas e revolucionárias, devem o seu nome à abreviação do termo 
"provocação". Na formação política destes se uniam o anarquismo e o 

situacionismo (acolhido porém sem o dogmatismo que distinguiu a 
Internacional Situacionista) e também a atenção para o urbanismo e a 
sociologia que liam com um viés radical e inovador. 

Se é objetivamente difícil resumir as idéias do Provos visto a falta de "órgão 
central" ou oficialidade da qual tomar como referência, como quer que seja, 
é possível definir que a análise de onde partiram era baseada sobre o 
entendimento de que as massas populares em uma nação rica (no caso 
deles, os Países Baixos) não são certamente revolucionárias, ao contrário, ς 
sonolentas ς e aceitam o poder e o status quo, isso quando não são 
diretamente conservadoras e reacionárias. Sendo assim, não existe nenhum 
"proletariado" do qual tomar como referência, nem alguma revolução à ser 
feita. O desejo revolucionário dos jovens para uma mudança ou para a 
quebra dos esquemas constituídos, deveria encontrar, segundo eles, um 
percurso autônomo de realização, fora dos velhos esquemas políticos. 

A visão do mundo da parte dos Provos era portanto aquela de quem se 
move "como um ciclista em auto-estrada", avesso ao próprio mundo que 
não reconhecem. Só a provocação e o escárnio facilitariam a transformação 
da sociedade autoritária em uma libertária, ou ao menos mais libertária. 
Uma diferente visão das coisas, da realidade, poderia ser transmitida com 
embustes e zombando as autoridades, em primis, a política local. Em 
Amsterdam o rei ficou nú bem antes de 1968 graças aos Provos e aquela 
que eles definiam como "a ação do provotariado". O "Plano das Bicicletas 
Brancas" nasce neste contexto: tratava-se de distribuir milhares de bicicletas 
pintadas de branco pela cidade, convidando todos a usá-las e deixá-las 
sempre sem cadeado, de modo que qualquer pessoa que necessitasse de 
uma bicicleta para locomover-se, bastava apanhar a primeira que 
encontrasse. Deste modo se criava um contraste seja com o mundo do 
automóvel, seja com o princípio da propriedade privada. Tendo em vista o 
enorme sucesso do plano das bicicletas brancas, a policia apreendeu todas 
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com a desculpa de "instigação ao furto". A propriedade, quando é coletiva, 
põe medo sempre às autoridades. Os Provos reagiram colorindo de branco 
também algumas bicicletas em dotação à policia...  

 

Outros planos foram elaborados durante os seus happenings, mas a fama e 
o sucesso do Plano das Bicicletas Brancas ficou inigualado. O máximo da 
popularidade nos diários mundiais da parte dos Provos foi alcançado em 
1966, com as núpcias da rainha da Holanda e um ex-nazista: lançaram 
galinhas das pontes da cidade sobre a corte nupcial e com a simultânea 
explosão de gases alaranjados transformou a cidade inteira em um campo 
de batalha.  

A influência dos seus happenings sobre a música: "Bike" dos Pink Floyd (em 
1967), "Bicycle race" dos Queen, "Bicicleta branca" cantada por Caterina 
Caselli e escrita por Francesco Guccini depois de uma viagem feita quando 
jovem a Amsterdam. Os Provos, muito antes dos hippies e do 68, com 
bicicletas simples já tinham feito muito barulho. 

BiciG8 

Em ocasião da grande mobilização social da cúpula do G8 em Gênova, em 
julho de 2001, o Kolletivo Malavida de Lecco lançou a idéia de organizar um 
grupo de bicicletas que denominou "BiciG8", que partindo da cidade de 
Lecco chegasse à Gênova. A idéia de definir meios e regras (um protesto 
contra as infelizes políticas globais e a utilização de um meio eco-
compatível) no mesmo plano encontrou uma feliz aceitação, tipicamente 
"de Movimento", abrindo a experiência a quem quisesse participar, 
independentemente dos motivos que o levavam a Gênova e dos grupos a 

que pertenciam ς grupos que usualmente tinham, como ainda têm, uma 
forte componente polêmica interna ao Movimento. 

A aposta resultou vencedora: os participantes chegaram a Lecco onde se 
uniram ao BiciG8. Chegavam de outras e, distintas entre si, realidades 
geográficas (Toscana, Veneto, Roma, Sardenha...) e mostraram como a 
bicicleta conseguia unir pessoas extremamente heterogêneas: muitos cães 
vadios, desobedientes, militares desertores, filiados da FIOM (setor sindical), 
evangélicos, escoteiros, associações ambientais, lilliputianos, anarco-
ciclistas, ativistas de centros sociais, anarquistas, etc... 

A estratégia vencedora foi a de organizar a viagem à Gênova com todos 
juntos, deixando livre a todas as individualidades, uma vez chegados à 
destinação, se uniram aos vários grupos que pertenciam. Com esta prática 
libertária dividiram fadigas, subidas, sol e chuva; oitenta pessoas de 
diverssíssima origem e de diversas orientações. Porém, assim foi criado de 
fato um grupo de afinidade em que a união e o conhecimento recíproco se 
fez cada vez mais forte dia após dia, tanto que muitos, uma vez chegando 
em Gênova, renunciaram a unir-se a seus grupos decidindo continuar a 
atividade ciclística no contexto do protesto organizado. 

As possibilidades oferecidas pelas bicicletas no contexto genovês se 
mostraram logo tentadoras: o bloqueio das freqüências dos telefones 
celulares colocaram a ameaça de uma dificuldade grande de comunicação 
entre as várias "Praças temáticas" onde era subdividida a manifestação. 
Neste caso os ciclistas serviram como mensageiros entre os jornalistas do 
Movimento e o centro de rłŘƛƻ Ŝ ƻ ΨƛƴǘŜǊƴŜǘ ǇƻƛƴǘΩ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǎ ǇŜƭŀ wŀŘƛƻ 
Gap e Indymedia no centro do GSF (Gênova Social Forum). Uma ulterior 
possibilidade seria aquela de monitorar algumas áreas ao redor das "Praças 
temáticas" (os lugares de concentração das diversas organizações) para 
advertir sobre os perigos ou movimentos antagonistas da policia. Na medida 




