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Certo canto diz que duas criam;as estavam patinando em cima de 
um /ago conge/ado. 
Era uma tarde nub/ada e fria e as criam;as brincavam sem 
preocupat;tio. 
De repente, o gelose quebrou e uma das criant;as caiu na agua. 
A outra criant;a vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do 
gelo, pegou uma pedra e comec;ou a go/pear com todas as suas 
fort;as, conseguindo quebra-lo e salvar o amigo. 
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, 
perguntaram ao menino: "Como voce fez? E impassive/ que voce 
tenha quebrada o gelo com essa pedra e suas mtios tao 
pequenas! ". 
Nesse instante apareceu um ancitio e disse: "Eu sei como ele 
conseguiu. " 
Todos perguntaram: "Como?" 
0 ancitio respondeu: "Ntio havia ninguem ao seu redor para /he 
dizer que ntio poderia fazer ... " 

"Se podes imaginar, podes conseguir" 

Albert Einstein 
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CONTRIBUI<;:OES DA POLITICA CIENTiFICA E TECNOLOGICA PARA A 
FORMA<;:AO DE UMA CULTURA DE SUSTENTABILIDADE SOCIO

AMBIENTAL 

RESUMO 

DISSERT ACAO DE MESTRADO 

Ghiucia Elaine da Costa 

A dissertas;ao e uma pesquisa explorat6ria te6rica que parte do pressuposto de que os atuais 
problemas s6cio-ambientais estao relacionados a urna cultura social insustentavel, 
fortemente influenciada pelo modo de organizas;ao para a produs;ao material da vida na 
sociedade capitalista. A dissertas;ao desenvolve a hip6tese de que por ser a formas;ao 
cultural urn processo voltado nao a forma9ao individual, mas ao todo social, as politicas 
cientificas e tecnol6gicas sao urna privilegiada possibilidade de contribuis;oes a forma9ao 
de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental, devido ao fato de serem urn 
direcionamento politico voltado ao ceme da racionalidade do desenvolvimento capitalista: a 
inovas;ao cientifica e tecnol6gica, que possui papel decisivo para o modo de produs;ao e seu 
universo de interferencia; e ainda, devido a centralidade da ciencia e da tecnologia na 
cultura das sociedades modemas, no sentido de que a ciencia e a tecnologia proveem 
muitas das possibilidades materiais da existencia modema. A racionalidade cientifico
tecnol6gica possui na sociedade capitalista, urn papel hist6rico singular e funcional, 
relacionado ao desenvolvimento capitalista, o que sugere a comunidade cientifica diante do 
contexto atual, uma tarefa politica. No entanto, as condis;oes materiais da produs;ao estao 
atualmente passando por urna reestruturas;ao ampla de formas;ao da sociedade em rede de 
produ9ao mundial e o processo de globaliza9ao economica expandida pela necessidade de 
desenvolvimento e valoriza9ao do capital, ao mesmo tempo as pr6prias rela9oes politicas se 
reestruturam e surgem novas possibilidades politicas, favorecendo ainda mais as politicas 
cientificas e tecnol6gicas para contribuirem a formas;ao de uma cultura de sustentabilidade 
s6cio-ambiental. 
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ABSTRACT 

DISSERTATION OF MASTER DEGREE 

Gbiucia Elaine da Costa 

The dissertation is a research of exploration of theories whose ideas of recent social 
problems are related to a non base social culture which has a 
strong influence by the way of organization for producing material for life in the capitalist 
society. The dissertation develops hypothesis showing that the 
formation of culture is a process which is not related to the individual formation, but the 
society itself. The scientific and technological politics are 
possibilities for making up a social supported culture due to the reason of having a political 
and rational influence in a capitalist society: The scientific and technological innovation 
has a very important role for the way of production into its universe of interference and 
even the importance of science 
and the technology in the culture of modern society which offers different material 
possibilities in modern existence . 

The scientific and technological importance has a single and historical role related to the 
development of the capitalist society which make us believe that the scientific society has 
an important political task. 

However, the conditions for production are passing through great change of 
Formation of society in a worldwide view and economical process of economical 
globalization by the needs and the development and valorization of stock , at the same time 
the political relations change themselves and new possibilities can come out, being better 
to the scientific and technological politics that will contribute to the formation of a 
supported social culture. 
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Contrihuif;Oes da Politico Cientifica e Tecnol6gica para aformaf-iio de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

Apresenta~ao 

A presente disserta<;ao foi elaborada para apresenta<;ao ao Departamento de 

Politica Cientifica e Tecno16gica do Instituto de Geociencias da Universidade Estadual de 

Campinas- UNICAMP, como parte dos requisitos para obten9ao do titulo de Mestre em 

Politica Cientifica e Tecnol6gica. 

A discussao a qual se propoe apresentar teve inicio nos trabalhos de forma<;ao 

cultural desenvolvidos junto ao grupo do CEBRIJ- Centro Brasileiro de Infdncia e 

Juventude 1 desde 1998, e nas discussoes com os grupos de estudos do curso de Ciencias 

Sociais da Unesp- Universidade Estadual Paulista, de Araraquara. 

Para contextualizar a constru9ao do objeto, segue urn necessaria breve 

retrospecto do caminho que percorreu a pesquisa. 

A cultura, conceituada como os padroes de comportamento, conduta, valores, 

etica, instituidos socialmente e bases da sociabiliza<;ao (CHAUI, 2001) se constitui num 

processo denominado formacao cultural, que se conceitua como processos sociais de 

influencia interativa entre as condi<;iies materiais de existencia social e a subjetividade dos 

individuos (HABERMAS, 1987), o que influencia formas de comportamentos sociais 

co1etivos. 

No entanto, essa intera<;ao entre as condi<;iies materiais de existencia social e a 

subjetividade dos individuos toma, no final do secu1o XX e come<;o do secu1o XXI, formas 

hist6ricas singulares caracterizadas por problemas s6cio-ambientais graves. 

Influenciadas pelas radicais transforma<;iies sociais, economicas e ambientais do 

seculo passado, as formas atuais da cultura se apresentam muitas vezes, segregativas, 

xen6fobas, racistas; os possiveis desencadeamentos de guerras devido a "choques culturais" 

(HUNTINGTON, 1996) e o aniquilamento de culturas que nao conseguem se auto-afirmar 

diante dos processos de constru<;ao de uma padroniza<;ao do consumo de massas, se 

desenvolvem como nunca; o ressurgimento da for<;a dos movimentos neo-nazistas, neo

facistas e skinheads na Europa e o acirramento das lutas entre a cultura arabe e a judaico-

1 



Contribui<;fJes da Politica Cientifica e Tecnol6gica para aformar;iio de uma cultura de sustentabilidade s6cio~ambiental 

crista ocidental se intensificam no oriente medio e agora tambem no ocidente; o 

comportamento indiferente das pessoas diante das condi<;:oes de miseria absoluta de 

centenas de milhoes de seres humanos e diante da intensa degrada9ao ambiental gerada 

pelo atual modelo de explora<;:ao-transforma9ao da natureza, e no minimo alarmante; o 

sentimento de 6dio para com o diferente; a indiferen<;:a; a insensibilidade; a neurose e a 

esquizofrenia dos grandes centros urbanos; as vidas dedicadas ao consumo de 

"necessidades construidas" (BENJAMIN, 1975) constante e progressivamente pelo 

mercado e nunca passiveis de serem supridas; o poder das indiistrias culturais (ADORNO, 

1975) e a "falta de poder sobre o poder que estas possuem" (BOURDIEU, 1999); a "nova 

ordem das coisas ... se e que existe alguma ordem nas novas coisas" (DOWBOR, 2000), 

nunca foram tao intensos. 

Ha nas citadas quest5es acima, urn universo complexo de infindaveis problemas 

de pesquisa, e nao ha como determinar rela9oes de causa-efeito diretas para explica-los, 

nem mesmo dizer que e a primeira vez na hist6ria que se tern forma<;:oes culturais que 

geram problemas s6cio-ambientais. 

No entanto, a maioria dos mais importantes autores consultados para esta 

disserta<;:ao coloca que o momento social acima exposto e singular e os problemas s6cio

ambientais citados sao frutos de urn contexto hist6rico singular (FEENBERG, 1991; 

DOWBOR, 2000; CASTELLS, 1997; SACHS, 1986; BAUMAN, 2000; BUARQUE, 1994; 

HERRERA, 1982; DAGNINO, 2000), que mesmo nao sendo determinado, e ao menos 

fortemente influenciado pelo modo de organizacao para a producao material da vida em 

sociedade, seja no que diz respeito aos problemas de exclusao social, domina9ao, ou as 

formas que adquire a cultura quando submetida a processos de expansao do capital, como 

por exemplo, a forma<;:ao da cultura social de necessidades, valores sociais, e habitos de 

vida e consumo, que geram problemas ambientais (MARX, 1985; BENJAMIM, 1985; 

HORKHEIMER, 1991; HABERMAS, 1975; ADORNO, 1975; FEENBERG, 1991; 

DOWBOR, 2000; CASTELLS, 1997; SACHS, 1986; BAUMAN, 2000; BUARQUE, 1994; 

HERRERA, 1982; DAGNINO, 2000). 

1 0 CEBR!J e uma organizavao nao govemamental que desenvolve projetos de forma,ao cultural com 
crianvas, adolescentes e jovens nas cidades de Ribeirao Preto, Sao Carlos e Araraquara, do interior do Estado 
de Sao Paulo. 
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Contribuir;Oes da Polftica Cientifica e Tecnol6gica para ajormar;iio de uma cultura de sustentabilidade s6cio·ambiental 

Essa literatura empresta urn pressuposto it pesquisa, de que os problemas s6cio

ambientais estao relacionados a uma cultura social insustentitvel de conduta coletiva, 

influenciada pelo modo de produzir a existencia material da sociedade, hoje, 

hegemonicamente capitalista. 

0 modo de produs:ao capitalista possui caracteristicas estruturais insustentiveis, 

como a constante e progressiva necessidade de acfunulo de capital, que entre outras 

conseqiiencias, explora os recursos naturais segundo a busca individual das vantagens 

concorrenctms, desconsiderando o tempo de reprodus:ao natural dos ecossistemas que 

fomecem os recursos materiais fundamentais ao processo produtivo, promovendo a 

extins:ao e degradas:ao dos recursos necessitrios it vida, modificando a fragil estabilidade 

dos ecossistemas, o que se traduz em problemas de insustentabilidade s6cio-ambiental. 

0 atual contexto exige a busca por altemativas aos problemas s6cio-ambientais 

que se agravam, apontando para a necessidade de uma mudans:a cultural da racionalidade 

social. 

No entanto, alem de a forrnas:ao da cultura ser urn processo social que interage 

com o contexto da produs:ao material da sociedade constantemente influenciado por este, 

tambem o e muitas vezes, gerado por este como instrumento para o desenvolvimento do 

proprio capital. 

Nesse sentido, hit duas questoes a serem colocadas a priori: 

Primeira: Diante dessa insustentabilidade s6cio-ambiental faz-se necessitrio buscar 

altemativas de processos de formapio de uma cultura de sustentabilidade s6cio

ambiental. 

Segunda: Se a cultura esta relacionada it ordem da produs:ao, e necessitrio que esses 

processos de formar;iio cultural tenham possibilidades de provocarem mudancas 

culturais que influenciem na propria ordem da produs:ao. 

Ainda assim, esse universo de quest5es leva a infuneros focos e processos, o que 

impoe a necessidade de uma anitlise melhor estruturada e fundamentada. No entanto, a 

pretensao desta disserta((iio nao conseguiria ser mais que a de buscar apontamentos, 

possibilidades, contribuis:oes it forrnas:ao dessa cultura de organizas:ao s6cio-ambiental 
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ContribuirOes da Politica Cientfjica e Tecnol6gica para ajormm;fio de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

harmonica e sustentavel, em que os problemas culturais e sociais citados acima, fossem ao 

menos amenizados. 

A busca por essas contribui9iies identificou nas politicas cientificas e 

tecnol6gicas urna privilegiada possibilidade de contribui96es a essa formayao, devido ao 

fato de serem urn direcionamento politico voltado ao ceme da racionalidade do 

desenvolvimento capitalista: a inovacao cientifica e tecnol6gica, gue possui papel decisivo 

para o modo de producao e seu universo de interferencia (MARX, 1985; HABERMAS. 

1975; FEENBERG, 1991; CASTELLS, 1997); e ainda, devido a centralidade da ciencia e 

da tecnologia na cultura das sociedades modemas CFEENBERG, 1999; HABERMAS, 

1975; IRWIN, 1985), no sentido de gue a ciencia e a tecnologia proveem muitas das 

possibilidades materiais da existencia modema (IRWIN, 1985), o gue afirma ainda mais a 

relevil.ncia da "atuacao" nesse nivel. 

As politicas cientificas e tecnol6gicas por se direcionarem na maioria das vezes 

a inova9ao cientifica e tecnol6gica representam urn instrumento a formayao cultural cujas 

possibilidades de contribuirem ao rompimento com a cultura hegemonica insustentavel, 

serao analisadas. 

A dissertayao tratara assim de desenvolver esta hip6tese, assim como os temas 

relacionados cuja exposi9ao se mostrarem de fundamental relevil.ncia a fundamenta9ao e 

desenvolvimento deste primeiro apontamento, expondo o produto de urna pesquisa 

explorat6ria te6rica que busca construir urn universo de discussoes cujo objetivo sera 

desenvolver a hip6tese sobre as contribui9iies das politicas cientificas e tecnol6gicas a 
formayao de urna cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental, contribui96es estas que 

tenham possibilidades de intervir na 16gica da racionalidade do sistema produtivo e 

provocar mudan9as, mesmo que nao sejam rupturas. 

A releviincia de se estudar o papel, os impactos e as possibilidades dessas 

politicas se deve tambem ao fato de que, inova96es cientificas e tecnol6gicas sempre 

promoveram rupturas culturais nas sociedades em que se desenvolveram (MUNFORD, 

1982), no entanto, politica direcionada a ciencia e a tecnologia movidas por interesses 

especificos e algo relativamente muito recente nas sociedades capitalistas atuais. 

A primeira politica cientifica e tecnol6gica reconhecidamente direcionada por 

interesses especificos foi o projeto Manhatam, desenvolvido pelos Estados Unidos da 
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Contribui90es da Politica Cientifica e Tecnol6gica para ajorma9tio de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

America durante a Segunda Guerra Mundial, visando o desenvolvimento das bombas 

nucleares cujos acionamentos marcaram o fim da guerra (PRlCE, 1986). 

A ciencia e a tecno1ogia ja eram apropriadas pelos interesses do 

desenvolvimento capitalista largamente desde a Segunda Revoluviio Industrial 

(ROSENBERG, 1995), mas niio havia envolvimento direto entre o desenvolvimento da 

ciencia e tecnologia e politicas envolvidas como desenvolvimento do capital. 

Por serem politicas relativamente recentes no cenario intemacional, e ainda 

escassa a literatura a respeito dos impactos, principalmente culturais que promovem estas 

nas sociedades nas quais sao aplicadas. No Brasil, por exemplo, ha urn Unico departamento 

entre todas as universidades, voltado a analises de politicas cientificas e tecnol6gicas, que 

se encontra no Instituto de Geociencias, na Universidade Estadual de Campinas. 

E importante enfatizar que esta dissertaviio nao pretende analisar casos 

especificos de politicas cientificas e tecnol6gicas, mas criar urn universo de discussoes que 

aponte contextos de analises interessantes a pesquisas sobre a questiio do direcionamento 

politico da ciencia e da tecnologia nas sociedades atuais; e nem tarnpouco, essa dissertaviio 

tern a pretensiio de levar a exaustiio todos os temas, contextos e discussoes pertinentes a 

este assunto. 

Urn aspecto importante a ser abordado ainda nesta apresentaviio diz respeito as 

caracteristicas da literatura abordada: a maioria niio coloca o debate aqui construido como 

centro de suas preocupayoes. Embora ao Iongo do trabalho o terrno discussiio seja corrente, 

deve-se evidenciar que raramente isto ocorreu entre os autores, e sim, essa discussiio foi 

construida especificamente nesta dissertaviio. 

Dessa forma, a pesquisa foi elaborada como urn debate que expoe e contrapoe 

os autores e discussoes, guardando as devidas ressalvas no que diz respeito a contextos 

hist6ricos, discussoes especificas e escolas divergentes, fazendo com que cada ideia ou 

conceito aproveitado na discussiio niio seja desconfigurado de sua teoria original. Quando 

houver reforrnulaviio ou uso diferente destes, isso sera claramente exposto no texto. 

Posto isto, a definiviio da estrutura da dissertaviio ja pode ser introduzida. 
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ContribuirOes da Politica Cientifica e Tecnol6gica para aformarflo de uma cultura de sustentabilidade s6cio-arnbiental 

Introdu~ao 

A disserta91io se inicia relacionando problemas ambientais como problemas 

politicos (CONTI, 2000), fazendo uma analise sobre a relaviio entre politica e as questoes 

ecol6gicas, evidenciando o fato de que a atual forma de relacionamento da politica com as 

questocs s6cio-ambientais e hist6rica e singular (GON<;:ALVES, 1989), e aponta a 

problematica ecol6gica implicando em questoes extremamente complexas e diversas. 

Neste pnme1ro momento, a disserta91io aponta a discussao sobre 

sustentabilidade (CONSTANZA, 1998) e insustentabilidade s6cio-ambiental (DOWBOR, 

2000; CASTELLS, 1997; SACHS, 1986; LEIS, 1999; BAUMAN, 2000) desta atual forma 

de relacionamento e da o exemplo dos movimentos ambientalistas como urn movimento 

que de carater politico-cultural que aponta a insustentabilidade do atual modelo de 

produ91io e organiza91io social capitalista, tanto nas quest6es ambientais como sociais e 

visam a sustentabilidade s6cio-ambiental; representa como a sociedade civil organizada 

pode induzir mudan9as nas estruturas s6cio-econ6micas e culturais; enfatiza o papel 

essencial da politica; aponta na mudan9a cultural, uma das premissas fundamentais para a 

reversao da atual situa91io de insustentabilidade e; os principais temas abordados pelos 

ambientalistas e as principais dimensoes em que a transforma91io cultural se processa na 

sociedadc atraves do ambientalismo, sao as questoes sobre os conflitos que envolvcm a 

ciencia e a tecnologia, o controle do tempo e do espayo, e a constru91io de novas 

identidades (CASTELLS, 1999). Nesse sentido, as premissas basicas do movimento 

ambientalista legitimam as premissas basicas desta dissertayiio. 

Ap6s isso, a disserta91io esmiu9a a discussao sobre a insustentabilidade focando 

a caracteristica estrutural capitalista da progressividade do acumulo de capital (MARX, 

1985; DAGNINO, 2001) na busca de vantagens concorrenciais individuais, formando 

progressivamente necessidades de consumo, sucateamento precoce dos produtos, e 

aumento do consumo de rccursos naturais, influenciando para isto, a cultura de habitos de 

vida. 

Nesse momento, a disserta91io confere a racionalidade cientifico-tecnol6gica 

urn papel hist6rico singular, relacionado ao desenvolvimento capitalista, posto que a ciencia 
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e a tecnologia sao os pontos fundamentais da mediao;:ao entre o sistema produtivo, os 

trabalhadores e os recursos naturais, e como tal, partes centrais dessa racionalidade das 

sociedades capitalistas, e ainda, a base da progressividade, na medida em que esta depende 

da inovao;:ao cientifico-tecnol6gica. 

A nao-neutralidade da ciencia e da tecnologia e suas implicao;:oes para a 

sociedade ( DAGNINO, 2001) eo papel funcional que estas tern na sociedade sao focados 

dessa forma com a finalidade de evidenciar que ha interesses dos atores sociais no processo 

inovativo. Em conseqiiencia, este conhecimento intemalizaria as caracteristicas 

fundamentais do contexto capitalista e constituiria-se em algo funcional para o seu 

desenvolvimento e permanencia. 

Nesse sentido, em funo;:ao do papel que desempenha a ciencia e a tecnologia na 

sociedade capitalista, os envolvidos com o desenvolvimento cientifico-tecnol6gico, teriam 

uma tarefa politica. 

A dissertao;:ao aborda para tal a ciencia e tecnologia como quest5es politicas 

(HABERMAS, 1975; MARCUSE, 1988; FURNIVAL, 2001), analisando o papel da 

comunidade cientifica e algumas caracteristicas intemas a ela, para entender as 

possibilidades aut6nomas desta comunidade, para promover mudano;:as na ciencia e 

tecnologia, assim como a democratizao;:ao desse processo, incluindo outros atores na 

discussao e desmistificando a creno;:a de que cabe aos cientistas e tecnicos decidir sobre o 

devir da sociedade, o que abre urn caminho em direo;:ao ao totalitarismo que entende a raziio 

tecnico-cientifica como sendo a raziio absoluta. 

A partir de entao, a discussao que se remete its condio;:oes que a cultura dessa 

sociedade provem it democratizao;:ao e mudano;:a cientifico-tecnol6gica. 

A formao;:ao cultural ( PUCCI, 1995) e analisada nesse momento como uma das 

maiores possibilidades de reversao do atual quadro de insustentabilidade s6cio-ambienta1, 

ao proporcionar a mudano;:a cultural. No entanto, se apresenta a forma atual da cu1tura e de 

sua formao;:ao como danificada pelo atual contexto da produo;:ao, influenciada por quest5es 

como a aplicao;:ao da racionalidade cientifica e tecnol6gica it racionalidade social e its 

formao;:oes das culturas. 

As quest5es da formao;:ao cultural e emancipao;:ao politica se afirmam nesse 

sentido nao s6 como uma formao;:ao cultural voltada it formao;:ao interior individual, mas 
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como processos voltados ao todo social: isto e, a dedicayao a formayao, transformayao das 

relayoes com o todo social com vistas ao direcionamento racional do mesmo todo a fins 

humanos. 

Nesse sentido, a formayao de urna cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

que envolva o todo social, esta necessariamente relacionada a urna reestruturayao das 

condis:oes concretas da produs:ao da sociedade, no qual a ciencia e a tecnologia possuem 

papel central. 

No entanto, as condis:oes materiais da prodw;ao estao atualmente passando por 

urna reestruturas:ao ampla, e esse fato propoe urn outro contexto de analise, em que a 

ciencia e a tecnologia, o modo de produs:ao e as possibilidades de formas:ao cultural passam 

por transformas:oes que mudam em muito as rela96es entre estes. 

A sociedade em rede de produvao mundial e o processo de globalizavao 

economica expandida pela necessidade de desenvolvimento e valorizayao do capital 

(CASTELLS, 1999), fazem com que o processo produtivo adquira urna racionalidade urn 

pouco distinta. 

0 evento hist6rico da ascensao das tecnologias da informayao, cooperou em 

muito em todo esse processo, modificando as bases materiais da economia, sociedade e 

cultura. 

Ao se tratar de uma revolus:ao tecnol6gica, possui implicayoes no modo de 

produyao e cultura da sociedade. Pon\m, trata-se de urna revolus:ao tecnol6gica 

extremamente singular na hist6ria, que induz urn padrao de descontinuidade nas bases 

materiais da economia, sociedade e cultura, diferente de qualquer outra revoluyao pois, 

nesta, o ceme da transformayao refere-se as tecnologias da informayao, processamento e 

comnnicayao. 

Ao mesmo tempo, os Estados nacionais perdem poder (CASTELLS, 1999; 

BAUMAN, 2000; NOGUEIRA, 1998) na medida que a reestruturas:ao organizacional e 

economica de liberalizas:ao e desregulamentas:ao avanyam (processo esse no qual a nova 

tecnologia da informayao exerceu urn papel fundamental). 

E e nesse novo contexto de desenvolvimento do capital, com novas formas e 

importilncias do desenvolvimento cientifico-tecnol6gico para a expansao do capital, novo 

papel dos atores politicos, novos atores politicos, que a busca de instrumentos para a 
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constituio;:ao de uma sociedade sustentavel em termos s6cio-ambientais se estabelece, 

perpassando a necessidade de forma<;:ao cultural para essa sustentabilidade. Mas agora, a 
esta busca se impoem outros parametros. 

A discussao continua sobre os novos atores politicos e sobre as possibilidades 

da politica e das politicas cientificas e tecnol6gicas, apontando urn novo contexto e novas 

questoes para a politica, em que as institui<;:oes politicas vigentes vivem hoje urn processo 

de abandono ou diminuic,:ao do seu papel de criadoras de c6digo e agenda. 

As novas possibilidades da politica sao abordadas e estas sao apontadas como 

urna forte possibilidade para o controle da situa<;:ao socioecon6mica insustentavel atual, na 

medida em que se volta aos varios "centros" organizadores desses processos e, se a politica 

deve encontrar os "centros" organizadores de toda a atual mudan<;:a social para que tenha 

possibilidades de ser dirigida e bern sucedida na sua tentativa de regula<;:ao e controle, a 

disserta<;:ao enfatiza que: 

- possuindo a ciencia e tecnologia urn papel central no modo de produ<;:ao e 

racionalizac,:ao da sociedade capitalista, e sendo as principais protagonistas do atual 

processo de reestrutura<;:ao desta sociedade, possuem elas urn papel de centros 

organizadores desses processos, o que faz com que as politicas direcionadas a esses centros 

organizadores, ou seja, as politicas direcionadas a ciencia e a tecnologia, tenharn condi<;:oes 

singulares de serem melhor sucedidas na regula<;:ao e controle dos processos em questao, do 

que outras politicas direcionadas a outros centros que nao tenham potencial organizador tao 

central. 

As possibilidades da politica se encontrarn na razao criada coletivarnente, na 

sociedade civil por suas pr6prias percep<;:oes da necessidade de urna nova razao e novas 

a<;:oes, e pela condu<;:ao de processos politicos de racionaliza<;:ao dessa sociedade que partarn 

tanto dos projetos dos govemos representativos e novas institui<;:oes representativas dessa 

mesma sociedade civil, como movimentos sociais. 

A disserta<;:ao entra nesse momento na discussao sobre o fato de que para que as 

politicas cientificas e tecnol6gicas possarn ter urn sentido diferente, a sociedade precisa 

apropriar-se politicamente da ciencia e da tecnologia, em que novos atores participem de 

urn processo democratico de tomada de decisao sobre estas, e isso se remete a mudan<;:as 

culturais em todos os iimbitos da sociedade, incluindo a propria comunidade academica e 

UNl p 
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sua concepyiio de "neutralidade", que conduz a falta de engajamento com as necessidades 

polftico-sociais. 

A dissertayiio finaliza com algumas considerayoes evidenciando questiies 

pertinentes a continuidade da analise, abordando questoes que ficaram em aberto, o porque 

de nao terem sido esclarecidas e faz apontamentos sobre os pontos relevantes de uma 

analise capaz de responde-las. 
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Capitulo I 

Problemas ambientais como problemas politicos 

1.1 Sobre a rela~ao entre politica e as questoes ecologicas 

Toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que seja a natureza. 

Segundo Gon~alves (1989), em seu livro Os (des)caminhos do meio ambiente, o conceito 

de natureza nao e natural, sendo na verdade criado e instituido pelos seres hurnanos e 

constitui urn dos pilares atraves do qual os seres hurnanos erguem as suas rela~oes sociais, 

sua produ9ao material e espiritual, e a propria cultura. 

Conti (2000) afirma que o sucesso evolutivo dos seres v1vos depende da 

capacidade destes de adapta~oes aos meios que o ambiente lhes oferece; capacidade esta 

que pode se mauifestar em varios funbitos, desde o anatomico ( o desenvolvimento do tecido 

adiposo, por exemplo, em fun~ao de reserva energetica) ao fisiologico ( colora~ao mimetica, 

por exemplo) e comportamental (por exemplo, os cuidados parentais, a estrategia da ca~a). 

Sobre essa questao, citando Serge Moscovici,2 Gon~alves (1989) aponta que o 

levantamento das associa9oes estaveis com beneficio reciproco, em nurnerosas especies, 

mostra a correla~ao entre as exigencias do meio e as regularidades de urn comportamento 

eminentemente social. Primatas, golfinhos e ate passaros possuem faculdades de 

aprendizagem e cria~ao de novos comportamentos e delas dependem para seu alimento e 

reprodu~ao. Contrariando o lugar-comurn de urna matura~ao biologica individual, os 

animais quando isolados, a semelhan9a das crianryas isoladas em estado selvagem, nao se 

desenvolvem normalmente e e-lhes indispensavel o contato com a mae e os semelhantes. 

Isso nao significa que os seres hurnanos sejam iguais aos outros animais: cada especie se 

organiza socialmente de modo proprio, se organizando socialmente, se relacionando de 

forma sustentavel com o meio. 

Por isso, afirmar que "o ser humano e urn ser social" como se isso o distinguisse 

dos demais seres da natureza, e impusesse a ele urna forma diferenciada de contato com a 

2 MOSCO VIC!, S. (1975) A Sociedade Contra a Natureza, Petrpolis: Vozes. 
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natureza e desconsiderar o fato de que os seres v1vos, sobretudo os arumms, v1vem 

socialmente. Isso nao significa que o ser humano nao seja urn animal social, mas que e 

social porque e animal e os animais vivem socialmente. Em contrapartida, reduzir o ser 

humano ao reino animal sem maiores reflexiies sobre suas especificidades significativas, 

pode levar aos equivocos do darwinismo socia/3 que reduz o ser humano a biologia 

(GON<;:AL VES, 1989). 

Sendo a politica referente aos comportamentos da especie humana e suas 

rela<;iies de poder nos comportamentos socialmente organizados, hit de se considerar a 

importiincia inegavel no nexo existente entre politica e ecologia. No entanto, a hist6ria 

mostra que a consciencia de tal rela.;ao tern atingido niveis bern diferentes nas diversas 

sociedades e nas diversas fases hist6ricas. As primeiras sociedades historicamente 

documentadas por exemplo, relacionavam diretamente politica e ecologia: nos antigos 

imperios fluviais da Mesopotamia e do Egito, dado o fato de suas possibilidades de 

sobrevivencia dependerem da capacidade de uma resposta comportamental coletiva as 

varia<;iies do volume dos rios, o poder politico nessas sociedades possuia uma forte 

conota<;ao ecol6gica, estando ligado a capacidade de prever as inunda<;iies, de descrever e 

medir as conseqiiencias dos fatos ambientais -avalia<;ao das terras fertilizadas pelo limo- e 

de intervir -regula<;ao das aguas, escritura<;ao dos cadastros (CONTI, 2000). 

Essas formas de pensar e interagir com o meio ambiente, e ainda outras como as 

das na<;iies indigenas e sociedades americanas pre-coloniza<;ao europeia por exemplo, 

foram sufocadas e silenciadas pelas concep<;iies que prevaleceram hegemonicas na hist6ria, 

principalmente nas sociedades industriais. No entanto deve-se considerar que a razao nao 

necessariamente esta com quem venceu, embora os vencedores sempre apresentem as suas 

vit6rias como sendo vit6rias da Razao, para que esta desqualifica<;ao dos derrotados de 

ontem seja uma das estrategias para a produ<;ao de novas vit6rias-derrotas hoje. A razao 

hegemonica atual nao se afirmou perante outras concep<;iies porque era superior ou mais 

racional, mas sim, no corpo da complexa Hist6ria do Ocidente, em !uta com outras formas 

de pensamento e praticas sociais (GON<;:AL VES, 1989). 

3 0 termo "darwinismo social" e utilizado pelas ciencias sociais para identificar a aplica9~0 das teorias de 
seler;iio naturale origem das especies do cientista natural Charles Darwin as ciencias sociais, provocando 
nessa transposi9~0, equivocos de determinismo reducionista. 
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A atual cultura hegem6nica de habitos de vida e consumo, se conduz 

influenciada pelas caracteristicas de urn modo de produyao insustentiivel estruturalmente 

(BENJAMIM, 1985; HORKHEIMER,1991; HABERMAS, 1975; ADORNO, 1975), tendo 

como urn de seus principais impactos a degrada<;ao continua e progressiva dos recursos 

naturais fundamentais para a produ<;ao material da vida (DOWBOR, 2000; CASTELLS, 

1997; SACHS, 1986). 

Colocar em questao as rela<;5es dos seres humanos com a visao de natureza que 

tern vigorado e, como tal perpassa o sentir, o pensar e o agir das atuais sociedades 

industriais capitalistas, e segundo Gon<;alves (1989, p. 22), colocar em questao o modo de 

ser, de produzir e de viver dessas sociedades. Por isso, o resgate dessas trajet6rias faz 

repensar a hist6ria. 

Nesse contexto, a problemiitica ecol6gica implica em questoes extremamente 

complexas como: outros val ores ( o que por si so coloca questoes de ordem cultural, 

filos6fica e politica); implica urn outro conceito de natureza, outras caracteristicas para a 

forma de organiza<;ao social da produ<;ao material e conseqiientemente, outras formas de 

relacionamento entre os seres humanos. 

1.2 Sobre o movimento ambientalista e suas possibilidades 

Hoje, o movimento ambiental e urn dos principais movimentos de cariiter 

politico-cultural. Este movimento e outros de mesmo cariiter, come<;am a participar da cena 

politica principalmente a partir dos anos 50 e 60 do seculo XX, quando se desponta uma 

verdadeira revolu<;ao nos costumes, a partir da descoberta dos anticoncepcionais, das 

manifesta<;5es de rebeldia dos jovens como as expressas pelo rock-and-roll, os beatniks e 

os hippies, as reayoes populares contra a guerra do Vietna e o crescimento do movimento 

pacifista, a difusao dos meios de comunicayao de massa, a revolu91io Cultural na China. 

Naquele momento, houve urn deslocamento de enfase do movimento operiirio 

em sua vertente marxista dominante (social-democrata e leninista) que atuou 

principalmente durante o desenvolvimento capitalista no seculo XIX e primeira metade do 

seculo XX criticando fundamentalmente o modo de produ91io, para a enfase nos 

movimentos que elegem o cotidiano, o modo de vida, como categoria central de 
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questionamento (GON<;AL VES,1989). Nesse sentido, esses movimentos propoem urn 

outro modo de vida apontando na verdade a urna outra cultura; e e por isso que se 

encontram envolvidos com quest6es tao diferentes, e abrangendo de forma tao ampla todos 

os aspectos sociais. 

Caste !Is (1999), 4 citado por Furnival (200 I) afirrna que o movimento 

ambientalista no ultimo quarto do seculo XX promoveu fortes impactos sobre os valores 

culturais e institui<;oes da sociedade, sendo em grande medida, responsavel pela mudan<;a 

dramatica nas forrnas de pensar a relat;:ao entre economia, sociedade e natureza. 0 agora 

muito comentado crescimento da presen.ya e releviincia do terceiro setor (as ONGS

Organizat;:oes nao governamentais) na esfera politica reside justamente no fato de que as 

sociedades industrializadas estao cedendo Iugar aos agentes de "fora" do sistema politico 

formal e estruturado do Estado; agentes estes como o movimento ambientalista, assurnindo 

urn papel ativo no projeto social e nos processos decis6rios que tern impacto direto nas 

politicas publicas. Isso representa novas forrnas para a politica, construindo urn estado com 

muito menos poder numa sociedade que Castells (1999) denomina "sociedade em rede". 

Tal conceito de "sociedade em rede" e urna melhor abordagem destas questoes sobre a 

politica serao melhor desenvolvidas nos capitulo III e IV. 

Durante esse periodo, afirrna Castells (1999),5 a mawna dos problemas 

ambientais mais elementares persistiram, uma vez que, segundo ele, estes requerem urna 

transforrna.yao dos meios de produ.yao e de consurno, bern como da atual organizat;:ao social 

e vidas pessoais. No entanto, o movimento ambientalista foi o responsavel por melhoras 

inestimaveis no cenario de insustentabilidade s6cio-ambiental mundial, na medida em que 

segundo ele, "fez cabe.yas, domou urna parte do capital se aliando a ele e o reconduzindo, 

cortejando o Estado, e dan.yando conforrne a midia", induzindo processos como campanhas 

a favor ou contra deterrninados candidatos, aprova.yao ou veto de deterrninadas leis, 

fazendo empresas aliarem seus interesses ao movimento e reconduzir suas estrategias, e 

forrnou fortes coalizoes que suplantaram a politica institucional, sem contudo ignora-la. 

Os principais temas abordados pelos ambientalistas e as principais dimensoes 

em que a transforrnat;:ao cultural se processa na sociedade atraves do ambientalismo, 

4 CASTELLS, M. (1999) A Sociedade em Rede, Sao Paulo: Paz e Terra. 
5 CASTELLS, M. (1999) 0 Fader do Identidade, Sao Paulo: Paz e Terra. 
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segundo Castells (1999), sao as questoes sobre os conflitos que envolvem a ciencia e a 

tecnologia, o controle do tempo e do espa9o, e a constru9ao de novas identidades. 

Nesse contexto, Castells chega a propor a hip6tese de que existe urna rela9ao 

direta entre os temas abordados pelo movimento ambientalista e as principais dimensoes da 

nova estrutura social, a sociedade em rede que passou a se formar a partir dos anos 70 em 

diante: ciencia e tecnologia como os principais meios e fins da economia e da sociedade; a 

transformac;ao do espa9o; a transforma9ao do tempo; e a dominac;ao de indentidades 

culturais por fluxos globais abstratos de riquezas, poder e informa9oes construindo 

virtualidades reais pelas redes de midia. 

E inegavel que o movimento ambientalista e urn movimento social de infuneras 

vertentes, que possui uma vasta diversidade em suas composi9oes e formas de manifesta91io 

em cada pals e cultura, com infuneros debates em diversos niveis. 

Todavia, Castells (1999) sustenta a tese de que e justamente essa dissoniincia 

entre teoria e pratica que caracteriza o ambientalismo como urna nova forma de movimento 

social descentralizado, multiforme, orientado a forma9ao de redes e de alto grau de 

penetrabilidade, que possui urn discurso implicito e coerente que perpassa urna serie de 

orienta9oes politicas e origens sociais diversas inseridas, que fomece a estrutura do 

movimento como urn todo, urn direcionamento comurn. 

Esse direcionamento comurn e dado por e nesse sentido, estabelecido por alguns 

temas fundamentais que podem ser encontrados no universo multifacetado do 

ambientalismo e, ao mesmo tempo, nenhurn deles pode ser claramente discernivel em casos 

especificos se nao todas as a9oes coletivas relacionadas a prote9ao do meio ambiente, como 

por exemplo o foco em: envolver empresas, 6rgaos govemamentais e sociedade civil 

organizada num debate em diversos niveis acerca da possibilidade real de desenvolvimento 

sustentado para cada pais, cidade ou regiao, focando as questoes do desenvolvimento 

economico desenfreado e destrutivo que, enquanto aurnenta as potencialidades da 

tecnologia e a capacidade de produ91io, aumenta o imenso abismo entre estas e a forma de 

organiza9ao social inconsciente e destrutiva do sistema capitalista; e a ineficiencia das 

institui9oes politicas, visando corrigir formas destrutivas de relacionamento entre o homem 

e seu ambiente natural e a visando tambem a mudan9a cultural. 

15 



Contribuh;Oes da Politico Cientifica e Tecno/6gica para aformayOo de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

A questao da mudan9a de valores culturais e tao forte no ambientalismo que 

chegou a inspirar alguns movimentos de contracultura, principalmente nos anos 60 e 70, 

que eram urna tentativa de viver sob normas diferentes e ate contradit6rias as 

institucionalmente reconhecidas pela sociedade. 

0 fato de que essas quest6es, e muitas outras, atraves da indus;ao do movimento 

ambientalista, estao sendo debatidas pela opiniao publica, promovendo urna 

conscientiza~tiio cada vez maior e de abrangencia global, lans;ando as bases para uma 

abordagem e reorientas;ao de institui9oes e politicas no sentido de urn sistema 

socioeconomico responsavel do ponto de vista ambiental, revisando drasticamente as 

formas pelas quais se pensa a rela91io economia, sociedade e natureza, propiciando o 

desenvolvimento de uma outra cultura, e urn avan9o enorme para as necessarias 

modifica96es sociais. 

Dai a ideia de a educa91io ambiental (GON<;:AL VES, 1989) buscar ser urn 

processo de aprendizagem permanente, com vistas nao somente a forma de explorat;iio

transformat;iio-distribuit;iio-consumo dos recursos naturais e dos Mbitos de consumo, mas 

tambem a justi9a social, direitos civis, politicos e sociais; ou seja, a reformula91io da 

cidadania e a mudans;a de valores individuais e coletivos. Uma educa91io que se ocupe de 

todo tipo de questoes que vao desde a extin9ao de especies, a explosao demografica, a 

corrida armamentista, a urbanizas;ao desenfreada, a contaminas;ao dos alimentos, a 

devasta91io das florestas, o efeito estufa, as tecnicas centralizadoras ate as conjun9oes do 

poder politico que oprime e explora. Uma educas;ao que transite entre a ciencia, a filosofia 

e o manifesto politico. 

0 debate sobre a questao do que SeJa "sustentavel" tambem e urn debate 

extremamente complexo, diversificado e inacabado. Ha pesquisadores, principalmente da 

decada de 70 do seculo XX, que acreditavam que a sustentabilidade requeria a interrupyao 

total do desenvolvimento economico, mas esse discurso foi atenuado e refeito 

principalmente na decada de 80 do seculo XX, quando a literatura e principalmente os 

discursos govemamentais comes;aram apontar para a ideia de "desenvolvimento 

sustentavel". A publicayao em 1987 do relat6rio Brundtland e a Conferencia das Na9oes 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 afirma a 
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credibilidade do termo desenvolvimento sustentivel, cujas implica<;5es nesses momentos 

sao exploradas em maiores detalhes e endossadas por govemos nacionais. 

No entanto, apesar de o conceito de sustentabilidade ser urn conceito 

amplamente discutido pela literatura com ana!ises diferentes e por vezes ate contradit6rias, 

e ainda, ser urn conceito chave para esta disserta<;ao, o intuito desta nao e exatamente 

propor urna ampla e aprofundada discussao sobre os varios sentidos de tal conceito, o que 

seria inviavel devido a profundidade e abrangencia da discussao; e sim, se limitar a 

apresentar o conceito que melhor se adequou as ideias desta disserta<;ao, e usufruir deste 

como parametro na busca das possibilidades a essa sustentabilidade s6cio-ambiental. 

Posto isto, tal conceito aqui ira se referir ao 

relacionamento entre os sistemas ecologicos e economicos de forma diniimica, em que: 
I) A vida humana pode continuar indefinidamente; 2) Os individuos podem prosperar; 
3) As culturas humanas podem desenvolver-se; 4) As atividades humanas obedecem a 
limites para nao destruir a diversidade, complexidade e fun<;oes ecologicas de sustento 
it vida. (CONSTANZA, 1998, p. 14) 

0 exemplo do movimento ambientalista nessa disserta<;ao e relevante por quatro 

motivos fundamentais que vao ao encontro das premissas desta disserta<;ao, legitimando-as: 

o primeiro diz respeito ao fato de tal movimento apontar a insustentabilidade do atual 

modelo de produ<;ao e organiza<;ao social capitalista, tanto nas quest5es ambientais 

como soeiais; 

segundo, pelo fato de ser urn forte exemplo de como a sociedade civil organizada pode 

induzir mudan<;as com urn grau elevadissimo de penetrabilidade, abrangencia e rapidez 

nas estmturas socio-economicas e culturais, enfatizando o papel essencial da politica, e 

porque segundo Leis (1999), a sociedade civil representada pelas organiza<;5es de base, 

gmpos comunitarios, movimentos sociais e organiza<;5es nao govemamentais devem ter 

urn papel predominante na transi<;ao para urna sociedade sustentavel; 

terceiro, devido ao fato de que o movimento ambientalista aponta na mudan<;a cultural, 

uma das premissas fundamentais para a reversao desta atual situa<;ao de 

insustentabilidade e; 
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quarto, porque segundo Castells (1999), os principais temas abordados pelos 

ambientalistas e as principais dimens5es em que a transforma<;ao cultural se processa na 

sociedade atraves do ambientalismo, sao as quest5es sobre os conflitos que envolvem a 

ciencia e a tecnologia, o controle do tempo e do espa<;o, e a constru<;ao de novas 

identidades. 

Todavia, o atual quadro imp5e a necessidade de outras estrategias se aliarem ao 

movimento ambientalista e outras iniciativas, para que a os resultados sejam ainda mais 

abrangentes e promissores, como e necessiirio. 

A sobrevivencia da especie humana, segundo Gon<;alves (1989) esta atualmente 

colocada em risco diante da propria forma de produzir sua sobrevivencia. A rela<;ao 

estabelecida com o meio ambiente do qual faz parte e do qual depende, encontra-se 

esgotando ou destruindo os recursos essenciais a vida devido a sua forma de apropria<;ao, 

extra<;ao, transforma<;ao, distribui<;ao e consumo destes. Esse contexto implica na 

necessaria ado<;ao de uma outra rela<;ao s6cio-ambiental e dos seres humanos entre si, ou 

seja, uma outra cultura. 1945 - Hiroshima-Nagasaki - e o marco na hist6ria que colocou 

concretamente a possibilidade de extin<;ao da vida nao s6 da especie humana, mas de toda 

especie de vida. A hist6ria ja demonstrou que nao caminha necessariamente para frente. As 

sociedades que se consideram as mais civilizadas foram as responsaveis pelas maiores 

barbaries do nosso seculo: Auschwitz, gulag e os bombardeios de napalm no Vietna, por 

exemplo, nao podem ser apontados como simbolos de prosperidade da humanidade. 

Hector Leis (1999), em seu livro A Modernidade insustentavel, afirma que 

embora seja dificil e complexa a avalia<;ao de tantas informa<;5es sobre os problemas s6cio

ambientais atuais, a necessidade de transformar severamente o modelo de desenvolvimento 

economico desenfreado, apontado como a principal causa da insustentabilidade s6cio

ambiental, presente na grande maioria da literatura sobre o assunto principalmente nas 

ultimas tres decadas. 

E fato tambem que as estatisticas exatas a respeito das condi<;5es reais do meio 

ambiente sao discordantes ate mesmo entre os cientistas que desenvolvem pesquisa a esse 

respeito. No entanto, a maioria dos cientistas concorda que a situa<;ao dos problemas 

ambientais globais e grave e se intensificam. 
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Essa insustentabilidade se apresenta na interpreta9iio de dados apresentados nos 

informes e relat6rios de grande circula9iio e prestigio intemacional como informes da 

propria ONU (Organizayiio das Na96es Unidas, 1998), que apresenta os principais 

problemas ambientais, a saber o aquecimento do globo denominado "Efeito Estufa" que se 

dii principalmente ao aumemto de giis carbonico cuja presen9a no ar aumentou 

significativamente desde a Revolu9iio Industrial, o buraco da camada de ozonio, e a 

extin9iio de parte da biodiversidade, interferindo no friigil equilibrio dos ecossistemas, 

como causados pela forma de desenvolvimento economico industrial capitalista. 6 

E e este tambem o responsiivel pela insustentabilidade da situa9iio social global 

que se acentua e se agrava. 0 informe da Organiza9iio das Na96es Unidas para o 

desenvolvimento segundo reportagem do Le Monde de 10 de setembro de 1998, 

apresentada por Bauman (2000) mostra que 

[ ... ] o consumo global de hens e serviyos foi duas vezes maior em 1997 do que em 1975 
e se multiplicou por seis desde 1950, mas que mesmo assim urn bilhiio de pessoas "niio 
podem satisfazer sequer suas necessidades basi cas". Sessenta por cento dos 4,5 bilhoes 
de habitantes dos paises "em desenvolvimento" niio tern acesso a infra-estruturas 
basicas: urn teryo niio tern acesso a agua potavel, urn quarto niio tern moradia digna 
desse nome, urn quinto niio dispoe de servi9os medicos e sanitarios. Urn quinto das 
crianyas passa menos de cinco anos na escola e uma proporyiio semelhante vive em 
permanente subnutriyiio. Em 70 e 80 dos cerca de I 00 paises "em desenvolvimento", a 
renda media per capita e hoje inferior it dez ou mesmo trinta anos atras. Cerca de 120 
milhoes de pessoas vivem com menos de urn d6lar por dia. Ao mesmo tempo, nos 
EUA, de Ionge o pais mais rico do mundo e terra natal do povo mais abastado do 
planeta, 16,5 por cento da popula9iio vive na pobreza, urn quinto dos homens e 
mulheres adultos niio sabe ler nem escrever e 13 por cento tern uma expectativa de 
menos de 60 anos de vida. Por outro !ado, os !res homens mais ricos da terra tern uma 
riqueza privada maior que o produto nacional bruto somado dos 48 paises mais pobres; 
e a fortuna das quinze pessoas mais ricas do mundo excede o produto total de toda a 
Africa subsaariana. Segundo o informe da ONU, menos de 4 por cento da riqueza 
pessoal das 225 pessoas mais ricas do globo bastaria para garantir aos pobres do mundo 
os servi9os medicos e educacionais elementares, alem da alimentayiio adequada. (ONU, 
Le Monde: I 0 de setembro de 1998 in BAUMAN, 2000, p. 177-178) 

A insustentabilidade s6cio-ambiental apresenta-se na literatura consultada 

sempre relacionada ao desenvolvimento economico industrial capitalista e seu "progresso". 

6 Para consultar mais referencias explicitas sabre dados em infonnes de grande circula9iio e prestigio 
internacional, ver as publicayoes anuais do Worlk Watch Institute: Brown, Lester R. et al. 1984-9994. State of 
the World 1984-1994, Nova York, Norton; Relat6rio Brundtland: World Commission on Environment and 
Development. 1987. Our Common Future, Oxford, Oxford University Press. 
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Walter Benjamim (1985) analisa em sua Nona Tese sobre a Filosofia da Hist6ria 

a questiio do progresso da seguinte forma: 

Existe um quadro de Paul Klee que se intitula "Angelus Novus ". Ele representa um 
anjo que parece ter a intenviio de distanciar-se do Iugar em que permanece im6vel. Seus 
olhos estao encarquilhados, sua boca aberta, suas asas estendidas. Tal e o aspecto que 
deve ter necessariamente o anjo da hist6ria. Ele tem o rosto voltado para o passado. 
Onde se nos apresenta uma cadeia de eventos, ele nao se ve senao uma so e (mica 
catastrofe , que nao cessa de amontoar ruinas sobre ruinas e as joga a seus pes. Ele bern 
que gostaria de se deter, acordar os mortos e reunir os vencidos. Mas do paraiso sopra 
uma tempestade que se abate sobre suas asas, tao forte que o anjo nao as pode tomar a 
fechar. Essa tempestade o empurra incessantemente para o futuro, para o qual ele tem 
as costas voltadas, enquanto diante dele as ruinas se acumulam ate o ceu. Essa 
tempestade e o que denominamos de progresso. (BENJAMIN, 1985, p. ) 

0 progresso assim como o ideal progressista esta estruturalmente ligado a 
afirma<;iio da sociedade industrial capitalista, e as bases da afirma<;iio desse progresso sao a 

ciencia e a tecnologia. 

Para que essa afirma<;iio tenha respaldo, e a rela<;iio entre insustentabilidade 

s6cio-ambiental e modo de produ<;iio possam ser melhor fundamentadas, e necessaria 

entender como essas rela<;5es se estruturam na sociedade capitalista, e porque a afirmas:ao 

de que o progresso e mais especificamente a progressividade estrutural do capitalismo, da 

fundamentos a insustentabilidade s6cio-ambiental. 

Para tal, e preciso entender urn pouco mms como se estrutura essa 

insustentabilidade s6cio-ambiental, devido a caracteristicas estruturais do sistema de 

produ<;iio capitalista e porque a inovas:ao tecnocientifica se encontra no ceme do 

desenvolvimento desse processo. 

20 



Contribuit;Oes da Politica Cientifica e Tecno/6gica para aformagiio de uma cultura de sustentabilidade s6cio~ambiental 

Capitulo II 

A racionalidade cientifico-tecnologica como instrumento do 

desenvolvimento capitalista 

11.1 A progressividade do capital: a format;iio das necessidades e o 

aumento do consumo de recursos naturais 

Nenhuma sociedade humana teve com a tecnica a rela<;iio que a sociedade 

europeia estabeleceu para si e expandiu mundo afora a partir da Primeira Revolu<;iio 

Industrial - em meados do seculo XVIII -, e principalmente depois da Segunda Revolu<;iio 

Industrial (ROSENBERG, 1995), a ponto de o aparato tecnico da chamada "Sociedade 

Industrial" ser visto como a condi<;iio por excelencia do seu desenvolvimento a partir de 

entiio. 

Segundo Karl Marx ( 1985), o modo de produ<;iio capitalista teve sua forma<;iio 

consolidada na produ<;iio pela grande industria, sendo que no primeiro momento da 

constitui<;iio capitalista, na manufatura, a energia era fundamentalmente humana; no 

entanto, os limites naturais biol6gicos e psiquicos do ser humano constituiam urn obstaculo 

efetivo a demanda do capital por ampliar progressivamente a sua produ<;ao, e assim, limites 

a dinfunica da acumula<;iio capitalista. Com a maquinofatura o capital se liberta desses 

limites naturais humanos, e acelera o seu processo de acumula<;iio. 

Essa citada demanda do capital par ampliar progressivamente a sua produr;iio 

e, segundo Marx (1985), uma das caracteristicas fundamentais do modo de produ<;iio 

capitalista, que consiste na necessidade progressiva do capital em revolucionar 

constantemente os produtos e os processos produtivos, aumentando a produtividade do 

trabalho e reduzindo o valor da fors;a de trabalho, permitindo ampliar progressivamente a 

extra<;iio da mais valia, o lucro, e consequentemente, a acumula<;iio do capital. 

Essa progressividade se da na busca de vantagens concorrenciais, que leva a urn 

constante aprimoramento dos meios de produ<;iio, com a introdu<;ao sistematica de 

inova<;oes e o continuo desenvolvimento das for<;as produtivas. Nao e regra que somente o 
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empresario de elevado capital acurnulado possa inovar tecnologicamente, mas sim, urna 

freqiiencia, urna vez que o tamanho do investimento em inovas:ao e as patentes j<i 

conseguidas por investimentos anteriores, tern papeis decisivos para a vantagem de certos 

empresiirios sobre outros. A progressividade do capital, diz respeito assim a urna 

necessidade do capital em se desenvolver para a acurnulas:ao, sem a qual, nao obtem o lucro 

(necessiirio ii mais urn ciclo de reinvestimento). 

A inova91io tecnol6gica passa a ser sin6nimo de progresso em todos os paises 

industrializados e em processo de industrializas:ao, a tal ponto, que institui a divisao entre 

os paises em blocos de mais ou menos desenvolvidos, segundo suas formas e condis:oes de 

desenvolvimento industrial tecnol6gico. Nesse contexto, o capitalismo busca tambem a 

formas:ao de novas necessidades sociais de consurno, que para serem supridas exigem o 

aurnento na quantidade e diversidade da produs:ao, com fins tambem a necessaria 

progressividade da acurnulas:ao. 

A questao das necessidades requer atens:ao especial. 

0 capitalismo institui suas priiticas s6cio-econ6micas desorganizando os 

diversos sistemas de produs:ao fundados no valor de uso (GON<;:AL VES, 1989). Toda 

mercadoria no capitalismo possui urna utilidade determinada culturalmente, seja a 

satisfa91io da fome ou da fantasia. No entanto, a formar;tio dessas utilidades e parte do 

processo capitalista para a acurnulas:ao de capital. 

A expressao "necessidades construidas socialmente" traz cons1go a ideia 

equivocada de que, pelo fato de terem sido inventadas, nao fossem reais. Inegavelmente, 

muitas das necessidades atuais foram socialmente e culturalmente criadas, inventadas, e 

nem por isso deixam de ser necessidades reais a serem supridas. Por exemplo, as 

necessidades orgiinicas dos seres hurnanos se diferenciam urnas das outras: os pr6prios 

hiibitos culiniirios possuem urn hist6rico cultural proprio em cada grupo social, que diz 

respeito seja a tradi96es hist6ricas simb6licas, ou necessidades especificas do organismo, 

devido a localizavao geogriifica desse grupo, com seu relevo e clima determinados. 

Estas necessidades tarnbem se modificam ao passar dos anos, com as mudans:as 

nos estilos de vida dos seres humanos. Na sociedade capitalista contemporiinea, a vida nas 

metr6poles formadas ao redor das iireas de concentra91io industrial de forma desplanejada, 

por exemplo, exigem hiibitos especificos para a manutenyao da saiide, devido a condi96es 
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singulares de vida na hist6ria, como o contato exacerbado com a poluiyao fisica, o estresse 

gerado pela poluiyao sonora, visual, aumento da violencia, entre outras condiyoes que nao 

existiam em outras formas de organizayao social. Isso nao significa que essas outras 

condiyoes de vida fossem necessariamente melhores, mas sim diferentes, com outras 

necessidades sociais especificas. 

As mudanyas culturais dos habitos cotidianos ocorridas na passagem da vida 

rural a vida urbana, durante a forma9ao das metr6poles, e o novo estilo de trabalho nas 

fabricas, tambem trouxeram consigo novas necessidades de lazer e entretenimento, que nao 

sao menos necesstirias que outras necessidades, urn vez que o ser humano, para a sua plena 

formayao e desenvolvimento, precisa destas. E ainda, sem esse lazer, as doenc,;as como 

estresse, depressao, esquizofrenia, neurose entre outras, tenderiam a acentuar uma situayao 

"epidemica" na saude publica contemporiinea, devido as caracteristicas dessa vida 

metropolitana. 

Portanto, essa questao nao diz respeito a futilidade do produto, mas ao processo 

de formac,;ao capitalista de necessidades, que visa formar progressivamente novas 

necessidades com fins a acumulayao do capital. 

0 radio e a televisao tam bern ja foram inovayoes totalmente "desnecessarias" do 

ponto de vista social, e hoje, sao fundamentais a organizayao e funcionamento social a 

ponto de serem usadas em campanhas publicas de conscientizac,;ao de direitos, organizayao 

de campanhas de saude publica, exposic,;ao de programas de candidatos nas campanhas para 

eleic,;oes representativas democraticas, entre outros servic,;os basicos, promovidas pelos 

setores publicos govemamentais, hoje, tao necessarios. 

A inovac,;ao do produto neste caso, traz consigo uma inovac,;ao cultural de 

necessidade de uso, devido a abrangencia de sua propagac,;ao. 

Mesmo que essas necessidades tenham sido criadas para o desenvolvimento e 

aclimulo de capital, depois de inseridas culturalmente em toda a sociedade, tomam-se parte 

integrante dessa cultura, tornando-se nao menos importantes. Nesse sentido, nao se pode 

"apagar" a hist6ria. 

Nesse contexto, a necessaria progressividade do aumento da produc,;ao esta 

ligada a necessidade de aumento de consumo de forma progressiva, mesmo que seja por 

uma parcela cada vez menor da populayao. Esse consumo, influenciado pelo avanyo 
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tecnol6gico (que impoe uma constante atualizayao em relavao a tecnologia) e pela midia, 

uma vez incorporado a sociedade, se toma necessaria. 

Nesse contexto, uma outra questao deve ser ressaltada. 

Considerando que qualquer forma de produzir a existencia material das 

sociedades humanas ( o modo de produyao economico) tern como base a apropriaviio, 

extrayao, transformayao, distribuivao e consumo dos recursos naturais, as sociedades 

baseadas no modo de produs:ao capitalista possuem caracteristicas singulares no que diz 

respeito ao seu relacionamento com a natureza. 

Se ha no contexto capitalista uma necessidade progressJVa de expansao e 

acumulo do capital, esta entra em contradivao com os pr6prios limites dessa relayao com a 

natureza uma vez que os recursos naturais do planeta sao limitados por uma temporalidade 

natural de regenerayao dos ecossistemas, contrario as necessidades progressivas do capital, 

que precisa expandir os mercados consumidores, e o conseqiiente reinvestimento do lucro 

na produyao. A racionalizayao intema da empresa, visando fins individuais, nao racionaliza 

o processo de forma estrategica e coletiva, visando a sustentabilidade desses recursos 

naturais vitais a toda a sociedade e ao proprio sistema. 

Ha urn sucateamento precoce programado do aparato tecnico da produviio e dos 

pr6prios produtos, devido a necessidade de expansao e acumulavao do capital das empresas 

que fabricam os produtos e as pr6prias tecnologias de processo. Para a progressividade do 

acumulo de capital, nao ha investimento em aspectos como a durabilidade dos produtos e 

sustentabilidade dos recursos naturais, o que gera impactos e degradayao ambientais, 

muitas vezes irreversiveis. 

Nesse sentido, assim como esse necessaria aumento na produviio e aumento do 

lucro e condivao vital para as vantagens concorrenciais, inclusive na capacidade de inovar 

tecnologicamente no processo de prodw;:ao e na qualidade do produto; e na medida que esta 

16gica e estrutural ao sistema economico, nenhum empresario tern autonomia para 

modifica-lo individualmente, visando a maior sustentabilidade s6cio-ambiental, ou 

empregabilidade de pessoas. E se o fizer, estara fadado as desvantagens concorrenciais e 

suas conseqiiencias, por parar seu aclimulo de capital. Nao se pretende aqui deterrninar essa 

16gica de forma mecilnica e reducionista, mas apenas direcionar o entendimento sobre as 

relaviies que aqui se estabelecem. 
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A logica estrutural da progressividade impoe a inversao do racional pelo 

irracional, estimulando a cultura do superfluo, a utilizavao irracional dos recursos naturais, 

o desemprego em massa, e colocando em condivoes pouco favoniveis a propria condivao de 

sobrevivencia do sistema produtivo. 

Posto que a ciencia e a tecnologia sao os pontos fundamentais da mediavao entre 

o sistema produtivo, os trabalhadores e os recursos naturais, e como tal, partes centrais 

dessa racionalidade das sociedades capitalistas, e necessaria urn desenvolvimento da 

analise, focando em detalhes como se da essa relavao entre ciencia, tecnologia e sociedade. 

11.2 A dependencia capitalista do aparato cientifico-tecnologico: a niio

neutralidade da ciencia e da tecnologia e suas implica~oes para a sociedade 

A ciencia e tecnologia, pontos essenciais para o progressivo acfunulo de capital 

na mediavao capital-trabalho e capital-recursos naturais, possuem nesse contexto, a 

racionalidade capitalista introjetada no sentido e na forma de seu desenvolvimento. 

Muitos pesquisadores afirmam que a ciencia e tecnologia desenvolvem seus 

caminhos de forma independente do modo de produ9ao, com uma evoluvao neutra da 

ciencia e da tecnica. 

No entanto, a critica a essa ideia de neutralidade da ciencia e da tecnologia 

desenvolvida por Feenberg (1991) em Critical Theory of Technology, argumenta que a 

questao real nao sao os problemas causados pelos impactos da tecnologia ou do progresso 

por si so, mas as variaveis tecnologicas e impactos do progresso, no que diz respeito as 

escolhas politicas para a constru9ao e o uso que se faz desta; e nesse sentido as tecnologias 

modemas nao sao mais neutras que castelos medievais ou que as muralhas da China, pois 

toda tecnologia tern embutida em si, valores de uma determinada civilizavao, de uma 

determinada sociedade e, nesse sentido, especialmente de suas elites. 

Discutir as questoes levantadas pela tradivao marxista de repensar criticamente a 

tecnologia e seu papel nas transformac;:oes sociais ou na realizavao da filosofia, traz sempre 

presente a questao da mudanva civilizacional e a discussao de mudanva a partir do 

acirramento das contradic;:oes atraves do desenvolvimento tecnologico. 
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No en tanto, mudans:as sociais necessitam de pre-condis:oes estruturais. E nesse 

sentido, as discussoes devem abordar essa questao com foco nas pre-condis:oes culturais 

para uma reorganizas:ao social. 

Essa dissertas:ao nao trata da busca desse acirramento de contradis:oes, mas da 

busca de pre-condis:oes culturais para a reorganizas:ao social. 

Dagnino (2001), ao analisar as questoes sobre a diniimica da relas:ao entre 

ciencia, tecnologia e sociedade, expoe que quando se supoe a ciencia e tecnologia se 

desenvolvendo num caminho proprio e independente, podendo ou nao influenciar a cultura 

da sociedade, se desconsidera o fato de que o uso que se faz da ciencia e tecnologia e 

social, criado devido a funcionalidade entre a ciencia e tecnologia e a sociedade na qual foi 

gerada. 0 contexto das relas:oes sociais e economicas e os imperativos de natureza politica 

influenciam o ambiente em que e gerado o conhecimento cientifico e tecnologico. Hii 

interesses dos atores sociais no processo inovativo. Em conseqiiencia, segundo ele, este 

conhecimento internalizaria as caracteristicas fundamentais deste contexto e constituiria-se 

em algo funcional para o seu desenvolvimento e permanencia. 

A ideia da neutralidade cientifico-tecnologica, segundo Dagnino (200 1 ), 

distorce a perceps:ao de que os interesses dos atores sociais de alguma forma envolvidos 

com o desenvolvimento da ciencia e tecnologia influenciam sua trajetoria, dificultando 

desenvolvimentos alternativos destas, apropriadas a interesses socio-ambientais 

sustentiiveis. Com a crens:a na neutralidade afirma-se a ideia de que existe uma ciencia e 

tecnologia Ur!icas e "verdadeira", as diferens:as contextuais geogriificas, culturais, etnicas, 

entre outras, ficariam em urn plano secundiirio, subsumidas numa preocupas:ao marginal 

com a "adaptas:ao" atraves dos caminhos "iluminados" pela propria ciencia, coerente com a 

nos:ao de "progresso" do positivismo do seculo XIX, como uma sucessao de fases ao Iongo 

de urn tempo naturalmente linear e homogeneo dando origem a resultados melhorados 

cumulativamente, de forma evolutiva. Assim, nao se coloca em questao a as:ao e os 

interesses dos atores sociais no processo inovativo, nem as lutas historicas que o 

construiram. 

Nesse sentido, continua Dagnino, esta idealizas:ao, baseada no entendimento da 

ciencia e tecnologia neutras que conduziria toda a humanidade a Razao e conseqiiente 

harmonia e desenvolvimento democniticos, desconsidera que a propria racionalidade 
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contem valores, e a politica passa a ser tratada como uma questao tecnica, como no 

positivismo a convic<;:i'io de que os processos - sociais ou fisicos - podem ser entendidos 

coisificando-os, mediante uma coloca<;:i'io cientifica para encontrar uma solu<;:i'io objetiva e 

politicamente neutra, com o metodo cientifico sem valores, mantendo a ciencia Ionge das 

influencias politicas e sociais, com resultados universais, apropriados por qualquer 

sociedade. Essa ideia refor<;:a a dificuldade de constru<;:i'io de altemativas e favorece a 

instrumentalizac;ao da ciencia e tecnologia no capitalismo enquanto urn mecanismo de 

acumula<;:i'io do capital. 

Para o autor, maquinas, estruturas e sistemas devem ser julgados, nao apenas 

por suas contribui<;:iies a eficiencia e a produtividade e por seus efeitos ambientais positivos 

ou negativos, mas tambem pela forma em que podem incorporar formas especificas de 

poder e autoridade. "Coisas tecnicas", segundo ele, possuem qualidades politicas, devido as 

circunstil.ncias sociais de seu desenvolvimento, aprova<;:i'io e uso, em que a importil.ncia nao 

e da tecnologia em si, mas sim do sistema economico e social no qual ela esta imersa e 

possui papel funcional; na situa<;:i'io de escolha de determinadas tecnologias, as escolhas 

feitas se materializam em constru<;:iies, equipamentos, investimentos economicos e h:ibitos 

sociais. 0 fato de que, no processo de tomadas de decisoes, influem pessoas diferentes, de 

condi<;:i'io social diferente, com graus de poder diferentes, e com niveis de consciencia 

distintos, passa despercebido, como se a op<;:i'io tivesse sido tao somente "tecnica". A 

ado<;:i'io de urn sistema tecnico traz consigo conseqiiencias de tipo politico para as rela<;:oes 

humanas, pois esses sistemas podem ter tecnicas centralizadoras ou descentralizadoras, 

igualit:irias ou nao, repressivas ou libertadoras. De certas tecnologias cuja ado<;:i'io requer 

uma op<;:i'io por uma forma especial de vida politica decorreria entao da necessidade da 

cria9i'io e manuten9i'io de urn particular conjunto de relayiies sociais como seu ambiente 

operacional. Urn exemplo dado por ele, e o caso da energia nuclear, necessariamente 

centralizadores e demandantes de uma organiza9i'io autoritaria, pois, ao se aceitar plantas 

nucleares, se estaria tambem aceitando a existencia de uma elite tecnocientifica industrial 

militar, enquanto que sistemas baseados na energia solar seriam descentralizadores e nao 

demandantes de formas rigidas de organiza9i'io podendo mais facilmente conviver com 

formas de gestao democr:iticas. Nao se trata, segundo ele, de entender que e a economia 

que determina a tecnologia, mas existe uma relayi'io reciproca de influencias, uma vez que 

27 



Contribui98es da Politica Cientifica e Tecnol6gica para aformw;iio de uma cultura de sustentabilidade s6cio~ambienta/ 

pode ser observado que tambem o desenvolvimento tecnologico tern uma "dinfunica 

propria" e que muitas vezes pode ir "contra as necessidades da economia". 

A partir do desenvolvimento da Segunda Revolu9iio Industrial, os avanyos da 

quimica, eletricidade e termodinfunica afirmaram definitivamente a importiincia da ciencia 

para o desenvolvimento do capital. A mecanizayiio do processo produtivo colocou os 

fundamentos da industria baseada na ciencia, e essa incorpora9iio da ciencia ao processo 

produtivo consolidou seu desenvolvimento relacionado aos interesses do capital, sendo a 

propria ciencia e a tecnologia dois dos mais importantes hens a produyiio, permitindo o 

aumento da mais valia e do lucro (ROSENBERG, 1995). 

Andre GORZ7 citado por DAGNINO (2001), afirma que apos o seculo 

dezenove a ciencia passa a seguir regras de funcionamento influenciada pelos caminhos 

planejados por estrategias da produyiio, orientada por antevisiio e finalidade funcional, e 

deixa a situayiio em que o conhecimento utilizado na produyiio e aquele acumulado 

empiricamente no processo de trabalho pelo trabalhador direto durante seculos, para uma 

outra situayiio, em que o desenvolvimento cientifico, inclusive o produzido na universidade 

vai sendo utilizado tecnicamente; aparecem as primeiras fabricas de ciencia, os 

laboratorios-escola dos Liebig, Pasteur, Siemens, Edison; surge a figura do cientista, direta 

ou indiretamente assalariado, que junto com o politecnico produzido pela reformada 

universidade burguesa-napoleonica, passa a ligar o mundo cientifico ao da necessidade 

tecnica cotidiana; sistemas tecnicos passaram a estar imbricados com a organizayiio fisica 

da produyiio industrial; generaliza-se o trabalhador cientifico caracterizado por uma 

forma9iio previa a sua inser9iio na problematica produtiva; o avan9o das ciencias tende a ser 

cada vez mais desigual, desenvolvendo-se muito mais rapidamente as ciencias susceptiveis 

de serem "capitalizadas" e "valorizadas" no processo de produ9iio, do que as relacionadas, 

por exemplo, a saude e saneamento publicos, transmissiio de conhecimentos, melhoria das 

condi9oes de trabalho, conservayiio ambiental e qualidade de vida. 

A visiio etnocentrica europeia propagou a ideia de que o desenvolvimento 

cientifico-tecnologico e o indicador do progresso, do desenvolvimento social, em que se 

julga as sociedades como avanyadas ou atrasadas, desenvolvidas ou subdesenvolvidas, 

7 GORZ, Andre. (1974) Divisiio do trabalho, hierarquia e !uta de classes. In: Divisao social do trabalho, 
ciencia, tecnica e modo de producao capitalista. Publicayoes Escorpiao: Porto. p. 173-175. 
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barbaras ou civilizadas, segundo seu nfvel de sofistica<;iio tecnologica; coloca-se a mudan<;a 

social como determinada pela mudan<,:a tecnica, e hii a assimila<;iio entre a "historia da 

civiliza<;iio" e a "historia da tecnologia" em infuneros estudos antropologicos e 

investiga<;oes culturais, principalmente ate meados do seculo XX. 

Edgardo Lander (1994 ), em La ciencia y Ia tecnologia como asuntos politicos: 

limites de la democracia en la sociedad tecnol6gica, ressalta a ideia de que o conhecimento 

tecnico-cientffico nao deriva de urna relac;ao natural do ser hurnano com a natureza e nao 

pode ser visto como uma expressao da necessidade universal de conbecer, e sim, ele e 

socialmente construfdo. 

A ado<,:iio de uma tecnologia de produ<;iio introduz formas de organiza<;iio e 

controle social para fazer born uso dessa tecnologia, jii que dado tipo de tecnologia 

utilizado acaba influenciando fortemente a forma de organizac;ao social mais adequada ii 

sua utilizac;ao, tomando implausivel supor que a ciencia gerada dentro de urn arubiente em 

que vigoram as normas tipicas de urna sociedade possa servir para a construc;ao de urna 

sociedade distinta. Nao se trata de afirmar o determinismo tecnologico, mas de evidenciar 

sua forte influencia. 

Feenberg (2000) afirma que a maior parte da literatura das ciencias hurnanas no 

pos Segunda Guerra, expunba urn determinismo tecnologico que, ou exaltava a tecnologia 

pela modemizac;ao proporcionada as sociedades, ou a culpava pela crise na cultura 

ocidental. Atualmente, segundo ele, esta abordagem foi abandonada por uma visao que 

admite a possibilidade de diferen<;as culturais significativas na recep<;iio e apropria<;iio da 

modemidade, diferen<;as culturais estas que podem aparecer na propria estrutura da 

tecnologia modema. Os sistemas e dispositivos tecnicos sao, segundo o autor, formados 

integrando interesses sociais e valores, o que faz da tecnica, fundaruentalmente social. 

A mudan<,:a cientifico-tecnologica no entanto, nao e condi<;iio suficiente para 

mudan<,:as sociais, mas seria urna das partes de urn processo politico de reforma, em que a 

propria mudan<;a das formas cientifico-tecnologicas seja urna das partes de urn projeto 

politico com objetivos de sustentabilidade socio-arubiental. 
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Nesse sentido, em fun9iio do papel que desempenha a ciencia e a tecnologia na 

sociedade capitalista, os envolvidos com o desenvolvimento cientifico-tecnologico, tern 

urna tarefa politica. 

11.3 Ciencia e Tecnologia como questiies politicas 

A metodologia e o que em grande parte identifica niio so os caminhos trilhados 

pela pesquisa, mas tambem as escolhas do pesquisador sobre o que e importante ser 

estudado, quais sao as prioridades, e a propria conduta politica de democratiza9iio ou niio 

dessas escolhas, incluindo ou niio outros atores na discussiio. 

Para os gregos, a palavra metoda significava caminho a ser seguido. No entanto, 

ha dentro da ciencia hoje, muitos caminhos sendo seguidos. Muitas linguagens, muitos 

metodos. 0 proprio metodo cientifico e relativo a medida que questoes culturais 0 

influenciam. 

Habermas (1975) em seu artigo Tecnica e Ciencia enquanto "ldeologia", ao 

analisar a obra de Marcuse, afirma que para este, a racionalidade da ciencia modema e urna 

formayiio historica, sendo que o "conteudo politico da raziio tecnica" e seu ponto de partida 

analitico para uma teoria da sociedade capitalista em fase tardia. 

0 ponto fundamental que, segundo Habermas (1975), Marcuse pretende mostrar 

sobre essa questiio e que a ciencia, em virtude de seu proprio metoda, e de seus conceitos, 

projetou e promoveu urn universo no qual a dominayiio da natureza permaneceu vinculada 

a dominayiio do homem, o que segundo ele, e urn vinculo que tende a ter efeitos fatais para 

esse universo como urn todo. Segundo Marcuse, 

A natureza, cientificamente compreendida e dominada, reaparece no aparato tecnico de 
produs;lio e destruis;lio que mantem e aprimora a vida dos individuos, ao mesmo tempo 
em que os subordina aos senhores do aparato. Assim, a hierarquia racional se funde 
com o social. Se esse for o caso, entlio uma mudans;a na dires;lio do progresso, que 
pudesse romper esse vinculo fatal, tam bern afetaria a propria estrutura da ciencia - o 
projeto cientifico. Sem perder o seu caniter racional, suas hip6teses se desenvolveriam 
num contexto experimental essencialmente diferente ( o de urn mundo pacificado ); 
conseqiientemente, os conceitos de natureza aos quais a ciencia chegaria, bern como os 
fatos que viria a estabelecer, seriam essencialmente diferentes. (MARCUSE citado por 
HABERMAS, 1975, p. 306- 307) 
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Segundo Habermas (1975), Marcuse nesse sentido, tern em vista nao somente 

uma outra constru.yao de teorias, mas tarnbem de uma metodologia da ciencia que difere em 

seus principios. 

A ciencia, assim como outras institui<;:oes hurnanas, tarnbem possui campos de 

disputas e conflitos entre os grupos adeptos de metodologias diferentes (BOURDIEU, 

1994), buscando cada urn, a vit6ria da sua razao (no sentido de teoria racional, cientifica) e 

sua razao (no senti do de motivo, interesse). 

Em seu livro A Estrutura das Revolur;oes Cientfjicas, ao falar sobre as 

mudan<;:as radicais dentro da ciencia, Kulm (1978) afirma que nos primeiros estigios do 

desenvolvimento da maioria das ciencias, tarnbem ha uma continua competi<;:ao entre 

diversas concep<;:oes distintas, no entanto estas sao para explicar urn mesmo fen6meno; e 

cada urna delas parcialmente derivada e todas apenas aproximadarnente compativeis com 

os ditarnes da observa<;:ao e do metodo cientifico. A diferen<;:a entre essas varias escolas nao 

foi urn ou outro insucesso do metodo, urna vez que todas erarn cientificas, mas a 

incomensurabilidade de suas maneiras de ver o mundo e nele praticar a ciencia. 

Kuhn (1978) afirma ainda que a ciencia normal, atividade na qual a maioria dos 

cientistas emprega inevitavelmente quase todo seu tempo, e baseada no pressuposto de que 

a comunidade cientifica sabe como e o mundo, e grande parte do sucesso do 

empreendimento deriva da disposi<;:ao da comunidade de defender esse pressuposto. Nesse 

sentido, a ciencia normal freqiientemente suprime novidades fundarnentais, porque estas 

subvertem necessariamente os compromissos basicos da ciencia normal. No entanto, na 

medida em que esses compromissos retem urn elemento de arbitrariedade, a propria 

natureza da pesquisa normal assegura que a novidade nao sera suprimida por muito tempo. 

Quando ocorre urna anomalia no funcionarnento de algo projetado pela ciencia normal, esta 

se desorienta seguidarnente. 

Nesse momento em que os membros da profissao nao podem mais se esquivar 

das anomalias que subvertem a tradi<;:ao existente da pratica cientifica, que come<;:arn as 

investiga<;:oes extraordinarias que finalmente conduzem a profissao a urn novo conjunto de 

compromissos, a urna nova base para a pratica da ciencia. Denomina-se assim, revolur;oes 

cientfjicas, os epis6dios extraordinarios nos quais ocorre essa altera<;ao de compromissos 

profissionais. As revolw;oes cientfjicas sao os complementos desintegrados da tradi<;:ao a 
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qual a atividade da ciencia normal estii ligada. As principais revoluyoes cientificas 

(Copemico. Newton, Lavoisier e Einstein) foryararn, cada uma delas, a comunidade a 

rejeitar a teoria cientifica anteriormente aceita em favor de uma outra incompativel com 

aquela. Como conseqiiencia, cada urn desses episodios produziu uma alterayao nos 

problemas a disposiyao do escrutinio cientifico e nos padroes pelos quais a profissao 

determinava o que deveria ser considerado como urn problema ou como uma soluyiio de 

problema legitimo. 

As novas teorias regularmente tern uma resposta desfavoriivel dos especialistas 

da area, pois implicarn uma mudans;a nas regras que govemavarn a priitica anterior da 

ciencia normal. Por isso, a nova teoria repercute inevitavelmente sobre muitos trabalhos 

cientificos jii concluidos com sucesso, o que evidencia, a !uta politica e as relas;oes de 

poder dentro da propria ciencia. 

Essas questoes se referem diretarnente as questoes e relas;oes politicas intemas a 

propria ciencia e a propria metodologia cientifica e sua capacidade de estabelecer 

comunicas;ao com o amplo contexto de relas;oes da pesquisa, as questoes sociais, as outras 

ciencias, ou mesmo os outros cientistas de uma mesma ciencia. A aniilise critica da 

metodologia cientifica e a influencia desta sobre o carninho que percorre o 

desenvolvimento cientifico-tecnologico nao e uma critica a existencia da ciencia como 

instituis;ao social. E importante que se de atens;ao especial ao fato de que, na grande maioria 

das vezes, sao os proprios cientistas que apontarn criticarnente os limites e problemas 

metodologicos da ciencia, o que se caracteriza como uma tentativa constante de autocritica, 

aperfeis;oarnento e auto-renovas;ao intema a ciencia. Isso inclui, por exemplo, os proprios 

cientistas sociais, com as criticas em relas;ao a aproprias;ao capitalista da ciencia e da 

tecnica. 

Hoje, a ciencia, atraves da comunidade cientifica, estabelece com a sociedade na 

qual estii inserida urn relacionarnento historico especifico. E nesse relacionarnento que 

muitos processos se instituem, como por exemplo, a propagayao da racionalidade cientifica 

para a sociedade. As caracteristicas desse relacionarnento dependerao em grande parte, das 

caracteristicas da racionalidade intema desta comunidade cientifica, incluindo as 

caracteristicas metodologicas, e da forma de receps;ao dessa racionalidade pela sociedade 

na qual estii forma peculiar de ciencia se insere. Assim, as caracteristicas desse 
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relacionamento se darao em grande parte pelas escolhas politicas e as possibilidades 

politicas de ambas as partes. 

A falta de dialogo entre a comunidade cientifica e as pessoas "de fora" da 

comunidade cientifica que direta ou indiretamente sofrem as influencias dos resultados das 

pesquisas, ou mesmo financiam com impostos - ou de outras formas - essas mesmas 

pesquisas, sao questoes que hoje, na maioria das vezes nao sao resolvidas 

democraticamente na rela<;ao entre as partes. 

Uma analise sobre essa rela<;ao esta no estudo de caso qualitativo sobre a 

comunidade cientifica de Sao Carlos no interior do estado de Sao Paulo, elaborado por 

Fumival (2001), intitulado Investigando o papel de cientistas em estrategias de 

desenvolvimentos sustentavellocal: visoes e perspectivas da comunidade cientifica. 

Este estudo analisa a rela<;ao entre a comunidade cientifica citada e a 

comunidade politica local, verificando a empregabilidade pratica do discurso da Agenda 21 

que diz que "o exito das estrategias de desenvolvimento sustentavel depende, 

substancialmente, do envolvimento/comprometimento da comunidade cientifica local e da 

incorpora<;ao da problematica ambiental na agenda da pesquisa cientifica e tecnol6gica de 

forma que os conhecimentos resultantes de pesquisas cientificas possam vir a ser traduzidos 

em a<;ao politica", investigando a percep<;ao que essa comunidade tinha do papel a ela 

atribuido na Agenda 21 e os aspectos motivacionais que orientam as suas a<;oes na 

comunidade local. 

Os resultados apontaram que tanto aspectos intemos a dinamica da academia e 

da institucionaliza<;ao da ciencia e da tecnologia, quanto o estado das rela<;oes comunidade 

cientificalcomunidade politica local, num dado momento hist6rico, podem vir a inibir ou a 

restringir a possibilidade de concretiza<;ao desse papel. 

A autora afirma que nos dias de hoje, e inegavel o papel desempenhado pela 

pesqmsa cientifica, cujos resultados, muitas vezes sao traduzidos em avisos e tern 

contribuido para conscientizar o publico em geral, e os politicos em particular, sobre os 

problemas ambientais do planeta. No entanto, afirma ela, o papel da ciencia e tecnologia e 

rodeado por controversias, pois muitos segmentos da opiniao publica tambem atribuem a 

culpa da degrada<;ao ambiental ao proprio avan<;o tecnol6gico e cientifico da sociedade 

modema. 
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Irwin,
8 

citado por Fumival (2001, p.1) afirma que "Nossa cultura esta em grande 

medida 'moldada' ("framed") pelo desenvolvimento tecnol6gico- no sentido que a ciencia e 

a tecnologia proveem muitas das possibilidades materiais da existencia modema." A! em 

disso, completa Fumival (200 1. p.1 ), as repercussoes da ciencia e tecnologia vern atingindo 

cada vez mais as variadas dimensoes da vida e, hoje os seres humanos encontram-se 

sobrevivendo no que, segundo ela, o soci6logo alemao Ulrich Beck9 denomina "sociedade 

de risco", na qual as conseqiiencias desconhecidas, nao intencionadas, e imprevisiveis dos 

avan<;os cientificos e tecnol6gicos "se tomam a forya dominante na hist6ria e na 

sociedade." 

No entanto, ha de se considerar a importilncia inconteste da ciencia para a 

resolu<;ao de intuneros problemas s6cio-ambientais. Importancia esta inclusive muito 

reconhecida por inumeros segmentos dos movimentos ambientalistas por exemplo, dos 

quais inclusive, varios cientistas participam. Nao se trata assim de se desqualificar aqui a 

relevfmcia da ciencia e da tecnologia, mas analisar suas bases, criticamente. 

Furnival (200 I) ainda evidencia o fato de que ha no final do seculo vinte a 

constitui<;ao da chamada "sociedade do conhecimento" ou "sociedade da informa<;ao", na 

qual o conhecimento e a informa<;ao, e a capacidade de cria-los, tomam-se o insurno chave 

nas atividades economicas das sociedades, as vezes ultrapassando a importilncia de terra, 

capital e mao-de-obra (CASTELLS, 1999). No entanto, ha nao apenas a permanencia, mas 

tambem o acirramento de certas desigualdades estruturais nas sociedades, e entre as 

sociedades. 

A discussao sobre a utilidade da ciencia e tao antiga quanto ela propria. Alguns 

criticos acreditam que a ciencia sendo desenvolvida como utilidade aos cidadaos seria 

sinonimo de democracia, participa<;ao, relevancia social. No entanto, o saber nao e s6 urna 

questao de utilidade. 0 conhecimento influencia a forma<;iio de urna cultura, e da 

ferramentas para a expansao desta. 

8 IRWIN, A. (1995) Citizen science: a study of people, expertise and sustainable development. London: 
Routledge. p. 3. 
9 BECK, U. (1992) Risk Society: Towards a new modernity. London: Sage. p. 22. 
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No estudo de Furnival (2001) sobre a comunidade cientifica de Sao Carlos e sua 

ligayao com o poder politico local, ao analisar Dewey, 10 a autora ressalta a importancia de 

uma relayao politica democn!tica entre a ciencia e a sociedade: 

Para Dewey, a ciencia nao deveria ser vista como extema e neutra ao processo politico 
democratico. Ele promovia fortemente o alargamento da esfera publica, que permitiria a 
defini9ao das prioridades comunitarias, municipals, num espa9o de debate publico, no 
qual a ciencia teria seu papel. U m ponto crucial do pensamento de Dewey e que todos 
os atores envolvidos na formulayiio de politicas publicas deveriam ter a capacidade e os 
meios de verificar ou desafiar, independentemente, as afirmayoes dos outros; a 
liberdade democratica existiria por esses meios de checagem e detec9ilo de inverdades. 
(FURNIVAL, 2001, p. 58) 

Gonyalves ( 1989) ao relativizar a razao hegemonica cientifica como a "razao 

absoluta" evidencia que a razao hegemonica atual nao se afirmou porque era melhor ou 

superior, e sim, porque a hist6ria e o Iugar de tensao nao s6 entre teorias mas, sobretudo, 

entre praticas, que afirma uma razao atraves de luta com outras "razoes" que foram 

sufocadas, outras possiveis praticas que poderiam ter dado origem a uma outra hist6ria 

Conclui ele: 

... derrota nao significa erro, mas, simplesmente uma das conseqiiencias possiveis da 
!uta. S6 para os vencedores a hist6ria e a hist6ria da Raziio, com R maiusculo, e nilo a 
vit6ria de uma raziio, de uma verdade, sobre outros possiveis hist6ricos. Os problemas 
com que hoje nos defrontamos sao tambem problemas dessa Raziio e de suas praticas 
vitoriosas. (GON<;:ALVES, 1989, p. 52-53) 

Essa razao, e sua relativa cultura, representada pela atual comunidade cientifica 

hegemonica, esta no ceme da discussao sobre os problemas atuais e principalmente, no que 

diz respeito a insustentabilidade s6cio-ambiental, uma vez que como ja exposto, e essa 

racionalidade tecnocientifica que coloniza as razoes humanas, e se toma uma das bases da 

forma de organizayao e produyao da sociedade capitalista. 

Ha para tanto, a necessidade de se repensar tal razao e pensar em outras 

possiveis razoes, e outras culturas, que partam da situayao hist6rico-concreta. A ciencia, 

cada vez mais transformada em forya produtiva, encontra-se com a necessidade de repensar 

seus fundamentos epistemol6gicos, enfim, sua relayao com a filosofia (GON<;AL VES, 

10 DEWEY, J. (1956) The public and its problems. Athens: Swallow Press. 
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1989). A crenc;a de que cabe aos cientistas e tecnicos decidir sobre o devir da sociedade, 

abre urn caminho em direc;ao ao totalitarismo que entende a razao tecnico-cientifica como 

sendo a raziio absoluta. A questao e indagar o que a sociedade quer fazer com a ciencia e a 

tecnica, e essa e uma discussao que se remete as condic;oes que a cultura dessa sociedade 

provem a ela. 
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Capitulo III 

Forma~ao Cultural 

111.1 Sobre a rela~iio entre forma~iio cnltnral e as caracteristicas do modo 

de produ~iio 

0 conceito de formas;ao cultural e urn conceito da Escola de Estudos Sociais de 

Frankfurt da tradis;ao filos6fica alema, que parte das teorias sociais de Marx com a critica 

hist6rica a economia politica capitalista para o contexto social e suas possibilidades de 

mudans;a. 

As teorias de Marx se valem da hist6ria da filosofia, principalmente de Hegel -

e sua discussao sobre Razao e Hist6ria; e de Kant - sobre Razao e Emancipas;ao, para 

elaborar a sua critica a racionalidade dos modos de produs;ao capitalista e propor formas de 

mudans;a. E a partir do resgate dessa tradis;ao filos6fica sobre da discussao sobre Razao, 

Hist6ria, Emancipas;ao e Mudans;as sociais entre Kant - Hegel - Marx, que a Escola de 

Frankfurt cria seu universo teo rico, e deste surge o conceito de formm;ao cultural. 

0 conceito de cultura aqui acatado se deve aos padriies de comportamento, 

conduta, valores, etica, instituidos socialmente e bases da sociabiliza<;ao (CHAUI, 2001). 

Nesse sentido, essa cultura e formada num processo denominado formacao cultural, que se 

conceitua como processos sociais de influencia interativa entre as condi<;iies materiais de 

existencia social e a subjetividade dos individuos (HABERMAS, 1987), o que influencia as 

formas de comportamentos sociais coletivos. 

Antes de se analisar melhor este conceito, deve-se dar aqui urna especial aten<;ao 

as criticas aos limites da Escola de Frankfurt. 

Ha infuneras criticas a Escola de Frankfurt, no entanto, estas nao serao aqui 

desenvolvidas devido ao fato de serem criticas a temas diferentes destes que sao relevantes 

a esta disserta<;ao e estao sendo tratados aqui. 0 que se recupera de Frankfurt nesse trabalho 

sao as questoes relacionadas a razao e a forma<;ao cultural, sem entrar na discussao e critica 

a respeito dos limites, determinismos e equivocos da escola frankfurtiana como urn todo, 
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que nao cabe aqui desenvolver, sendo que a falta de tal discussao nao prejudica a 

compreensao e critica das questoes que aqui serao expostas. 

Porem, hii uma critica em especial a Escola de Frankfurt que deve ser aqm 

exposta para fins de esclarecimento: devido a leituras menos rigorosas, os frankfurtianos 

ficararn conhecidos como "pessimistas" por exporem problemas sem darem margem a 

possibilidades concretas de mudan9a, como se esta fosse impossivel. 

Na verdade os frankfurtianos estavam comprometidos com a teoria na mesma 

medida que com a priitica, o que fazia de suas pr6prias teorias, urn instrumento de 

mudan9a, numa relayiio orgiinica entre teoria e praxis. 

No artigo Conceito de Iluminismo, Adorno e Horkheimer afirmam que " ... a 

priixis revolucioniiria depende da intransigencia da teoria frente a inconsciencia com a qual 

a sociedade deixa que o pensar se endure9a" ( HORKHEIMER, 1991, p. 30) 

Bruno Pucci (1995) faz uma aniilise importante do texto A Industria Cultural de 

Adorno, ao afirmar que nesse texto prevalece a 6tica critica da razao negativa, em que nao 

hii a minima margem de perspectiva de saida no contexto da industria cultural. No entanto 

ele propoe que se recorra ao comentiirio tecido posteriormente por Adorno ao proferir a 

conferencia "0 que significa assimilar o Passado?" em que ele afirma: "Exagerei nas 

cores sombrias, obediente a norma de que hoje, sem sombra de duvidas, apenas o exagero 

pode ser um instrumento para evidenciar a verdade" ( ADORNO, 1992 in PUCCI, 1995, 

p. 39). 

Nesse sentido, evidencia-se o "pessimismo" como forma intencional de se 

instigar a mudan9a, e nao a total impossibilidade desta. 

Posto isto, pode-se continuar o desenvolvimento da aniilise, atentando ao 

conceito de forma91io cultural. Este e elaborado primeirarnente a partir da constata91io dos 

frankfurtianos de que hii forma96es danificadas da cultura, ou uma semicultura nas 

sociedades baseadas no modo de produ91io capitalista e manipuladas pela Industria 

Cultural. Segundo principalmente Adorno, Horkheimer e Benjamim, a cultura nessas 

condi96es de produ91io e moldada com vistas ao acilmulo de capital por uma "industria" 

especializada em forma91io de culturas de consumo e manipulao;;ao da populayiio, o que, 

para tais autores, faz com que a forma91io cultural perca o seu sentido fundamental de 

expansao da dimensao do espirito hurnano, busca hist6rica pela racionalidade e, 
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conseqiientemente, emancipa((iio do ser humano de urn mew de produ((ao baseado na 

explora((aO de uma classe sobre outra, como e o capitalismo. 

Para estes frankfurtianos a formar;iio cultural plena tern necessariamente estreita 

liga((ao com a emancipa<;ao do ser humano e a mudan9a social. 

Nao se pretende aqui entrar nas discussoes conceituais de todas as teorias dos 

citados acima, mas se ater a esta questao da rela<;ao existente entre a formayao cultural e o 

contexto no qual foi pensada, envolvendo as questoes da Razao, politica e mudan<;as 

sociais, que segundo Bruno Pucci (1995) foi uma das mais importantes fontes da teoriza<;ao 

critica em cultura, na historia da filosofia. 

Pucci (1995), ao organizar uma coletanea de textos de pesquisadores 

frankfurtianos brasileiros sobre a Teoria Critica e a questao da formayao cultural na Escola 

de Frankfurt, afirma que a teoria critica da sociedade desenvolvida por esta escola, procura 

chamar a aten<;ao para o papel constituidor da cultura, tentando pensar atraves de alguns de 

seus pensadores, as formas ( culturais e simbolicas) pel as quais a sociedade capitalista vern 

a controlar seus membros para propositos de domina<;ao, com vistas ao desenvolvimento 

progressivo do seu modo de produ((ao. 

As questoes da administra<;ao e domina<;ao na sociedade capitalista estao Ionge 

de serem consensuais, ou mesmo, menos nebulosas devido ao carater dinfunico da 

sociedade, e impoem cada vez mais cautela da analise, mais ainda, aumentam a necessidade 

de se entender o papel da forma<;ao cultural para a sociabilizayao nesse contexto. 

Pucci (1995) continua, expondo que o proprio Marcuse comentou que todas as 

filosofias do Iluminismo e suas sucessoras revolucionarias apresentaram a razao como uma 

forya historica objetiva capaz de se libertar dos grilhoes do despotismo e fazer do mundo 

urn Iugar de progresso e felicidade. Em virtude de seu proprio poder, ela triunfaria sobre a 

irracionalidade social e destruiria os "opressores" da humanidade: "Todas as jicr;oes 

desaparecem diante da verdade, e todas as loucuras se aquietam diante da raziio" 

(MARCUSE, 1988 in PUCCI, 1995, p. 20). 

Na leitura de Adorno e Horkheimer, a Razao Iluminista, desenvolvida pela 

burguesia desde os inicios da era modema, continha em sua afirmayao primeira as 

dimensoes emancipatoria e instrumental, a segunda integrada e a servi<;o da primeira. A 

emancipa<;ao do ser humano estava vinculada a emancipa<;ao da natureza sob a orienta<;ao 
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da Raziio. E o que se pode entrever na conceitua9iio de Kant, sobre "o que e o 

Esclarecimento" proposto pelo ilurninismo: 

Esclarecimento (Aufklaerung) e a saida do homem de sua menoridade, da qual ele 
proprio e culpado. A menoridade e a incapacidade de fazer usos de seu entendimento 
sem a dire9ao de outro indivfduo. 0 homem eo proprio culpado dessa menoridade se a 
causa dela nao se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisao e coragem 
de servir-se de si mesmo sem a dire9ao de outrem. Sapere Aude! Tern coragem de fazer 
uso de teu proprio entendimento, tal e o lema do esclarecimento (KANT, 1985 in 
PUCCI, 1995, p. 20) 

Este trecho mostra o "Esclarecimento" sendo abordado como urna raziio, urn 

conhecimento colocado em pnitica visando a mudan9a da vida dos homens, trazendo a ideia 

ilurninista de liga9iio entre teoria e pnitica. 

No entanto, a burguesia, na medida em que foi impondo seu dominio as outras 

classes sociais, foi ofuscando a dimensiio emancipat6ria da Raziio e privilegiando sua 

dimensiio instrumental. A ciencia, a tecnologia, o conhecimento, sonhados pelos primeiros 

pensadores modemos como possibilidade de minorar os sofrimentos do ser humano, de 

instrumentalizii-los para a cria9iio de uma novo mundo, viio perdendo cada vez mais seu 

potenciallibertiirio. (PUCCI, 1995) 

A ciencia se transforrnou em urn instrumento da produ9iio e de dominaviio. 

Constatam Adorno e Horkheimer, na analise do Conceito de Iluminismo: 

Desde sempre o Iluminismo, no sentido mais abrangente de urn pensar que faz 
progresses, perseguiu o objetivo de livrar os homens do medo e de fazer deles senhores. 
Mas, completamente iluminada, a Terra resplandece sob o signo do infommio triunfal. 
(HORKHEIMER, 1991, p. 3) 

As dimensoes criticas (chamadas subjetivas) da Raziio sao abandonadas como 

pre-conceitos ou ideologias. Aclama-se o cientista positivista, objetivo, que supera as 

dimensoes "arcaicas" das mitologias e da metafisica, e faz do "ritual preciso" da 

matemiitica seu instrumento necessiirio. Hii a positiva9iio da raziio: 

0 processo tecnico, no qual o suJeito se reificou depois de ter sido extirpado da 
consciencia, e isento da plurivocidade do pensar mftico, bern como de todo e qualquer 
significar, pois a propria razao se tomou mero instrumento auxiliar do aparato 
econ6mico que tudo abrange. Ela serve de ferramenta universal que presta a fabricayao 
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de todas as outras, rigidamente dirigida para fins, tao fatal como o manipular calculado 
com exatidao na produ((iio material, cujo resultado para os homens escapa a qualquer 
computayao. Realizou-se finalmente sua velha ambiyao, a de ser puro 6rgao dos fins. 
(HORKHEIMER, 1991, p. 22) 

Seu objetivo e a reprodw;iio ampliada do capital. Os seres humanos aprendem a 

dominar a natureza e atraves dela dominar os seres humanos. 

A teoria critica conserva , em sua essencia, ate os dias de hoje, o ideal iluminista 

de, atraves da Raziio, libertar o ser humano da repressiio, da ignoriincia e da inconsciencia, 

buscando com isso a transforma<;iio social. No entanto, como ja exposto, o ideal primeiro 

onde se fundamentou o iluminismo tinha muitos limites e ainda outros foram sendo criados 

ao decorrer de sua hist6ria e da apropria<;iio deste pelos ideais burgueses. 

Pucci (1995) afirma que a exposi<;iio das contradi<;oes sociais por Frankfurt niio 

e meramente uma expressiio da situa<;iio hist6rica concreta, mas uma tentativa de estimular 

sua supera<;iio. A teoria critica, tendo como urn de seus principais temas a analise das 

rela<;oes entre o poder (a politica) e a cultura na sociedade capitalista, ao problematizar a 

cultura, ressaltou com vigor sua fun<;iio legitimadora, dominadora. Deixou, todavia, 

espa<;os para a constitui<;iio das rela<;oes de resistencia. Embora Adorno e Horkheimer 

tenham colocado grande enfase na no<;iio de domina<;iio em suas ana.Iises da cultura, o valor 

de suas ana.Iises reside em sua tentativa de reconstruir a no<;iio de cultura enquanto forya 

politica, enquanto urn momento politico poderoso no processo de domina<;iio: 

Ha urn paradoxo em sua enfase na natureza esmagadora e unilateral da cultura enquanto 
forya dominadora, por urn !ado, e em sua incansavel insistencia na necessidade de 
critica do outro !ado. E dentro dessa aparente contradi((iio que as noyoes mais dialeticas 
de poder e resistencia tern que se desenvolver, posiyoes essas que reconhecem as 
determinayoes estruturais e ideol6gicas mais amplas, ao mesmo tempo reconhecendo 
que os seres humanos nunca representam simplesmente urn reflexo de tais limitayoes. 
(GIROUX, 1986 in PUCCI, 1995, p. 48) 

Num determinado sentido, a cultura deixou embotar sua dimensiio formativa e 

se transformou em semicultura, na onipresen<;a do espirito alienado, da padroniza<;iio, do 

conformismo. No texto Teoria da Semicultura de Adorno, essa perspectiva aparece bern 

explicita: 
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... a energia desapareceu das ideias que a fonnaviio compreendia e que !he insuflavam a 
vida [ ... ] extrairam os fennentos de critica e de oposi9iio contra os poderes 
estabelecidos que a fonnayao cultural levava em si no seculo XVIII. (ADORNO, 1992 
in RAMOS DE OLIVEIRA, 1992, p. 59) 

Pucci afirma ainda: a aspiraviio ao resgate da forma9ao cultural enquanto 

apropria9ao subjetiva da cultura historicamente em processo de constitui9ao, so tern 

possibilidade de sobreviver atraves do pensamento critico. E porque na categoriaformat;ao 

cultural se expressa desde suas origens a ideia de uma humanidade sem status e sem 

explora9ao, de individuos aptos a se afirmarem como racionais numa sociedade racional, 

como livres numa sociedade livre. 

A forma9ao cultural foi historicamente ofuscada, despotencializada, mas nao 

dizimada. Pode e deve ser resgatada em dimensoes novas e contemporiineas. A !uta pela 

transforma9ao da razao instrumental em razao emancipatoria tarnbem o e. A educa9ao 

escolar tern urn papel de destaque nessa dimensao. Porem, o resgate da formacao cultural 

ultrapassa as muralhas da educacao formal e atinge as dimensoes vivas da sociedade. E 
preciso resgatar, nas contradicoes da barbiirie capitalista, a ideia de urna hurnanidade plena 

de condicoes de existencia dignas, ricamente presente na categoria formacao cultural. 

(PUCCI, 1995) 

Maar (1995), analisou a questao da forma9ao cultural e emancipa9ao politica, 

afirmando que a formacao cultural depende nao so da formacao interior individual, mas da 

formacao voltada ao todo social: isto e, a dedicacao a formacao. transformacao das relacoes 

com o todo social com vistas ao direcionamento racional do mesmo todo a fins hurnanos. 0 

mote do Instituto de Frankfurt vinha de Lucaks com sua reinterpreta9ao "subjetiva" do 

marxismo, a partir da analise da crise cultural em Velha e Nova Cultura. Era necessiirio 

pensar em urna nova cultura, em que o ser humano nao se submeteria a objetivos 

"economicos", mas constituir-se-ia ele proprio em "fim". A velha cu1tura, por seu !ado, 

estaria vinculada a propria forma9ao de urna classe a que o capital, como Marx mostrara em 

0 Capital, se impunha nao apenas por domina9ao extema, mas "interiorizando-se" atraves 

do hiibito e da educa9ao, fazendo com que urn contingente social determinado "aceite" se 

tomar for9a de trabalho. Assim haveria urna "racionalidade" perpassando ambos os polos 

do processo de trabalho social na sociedade capitalista, determinando sua cultura. 
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Seria porem em Hist6ria e Consciencia de Classe que Lukacs formularia com 

clareza os limites da "racionalidade" moderna, nos termos em que se vincula ao processo 

produtivo e it constituiviio da "subjetividade", como exposto acima. 0 processo de 

abstraviio da experiencia verificado na "cultura", com perda de seu potencial formativo, nao 

foi casual para Lukacs, mas correspondia conscientemente - nurna consciencia de classe, e 

claro, e nao numa consciencia individual empirica - it propria determinaviio de classe da 

cultura dominante, formalista, reificada, nos termos do mecanismo do "fetiche da 

mercadoria" registrado por Marx. A esta parcializaviio falsificadora deveria se opor urna 

reconstruviio totalizadora, conforme urn trecho especialmente interessante para os 

frankfurtianos: 

... Seria vao esperar que a conexao com o todo, de cujo conhecimento as ciencias 
particulares abdicaram conscientemente, recusando o substrato material de sua 
formas:ao conceitual, poderia ser realizado por uma ciencia globalizante, pela filosofia. 
Isto s6 seria possivel se a filosofia mediante urn questionamento radicalmente diferente, 
dirigido a totalidade material, concreta, do que pode ser conhecido, rompesse as 
barreiras deste formalismo isolado. Mas para isto ocorrer, seria necessario urn 
desvendar de causas, da genese e da necessidade deste formalismo, e para tanto as 
ciencias particulares especializadas nao deveriam ser reunidas mecanicamente em uma 
unidade, mas transformadas tambem internamente pelo metodo filos6fico, internamente 
unificador. A filosofia da burguesia, e claro, nao era capaz disto. (LUKACS, 1983 in 
MAAR, 1995, p. 75-76) 

Coloca-se nesse momento, o sentido da ciencia como instrumento do capital, 

que possui urn problema paradigmatico de falta de correlaviio entre os saberes e extremada 

especializaviio instrumental, o que seria urn dos principais motivos pelo qual ela, na sua 

forma racional, nao rompe com a 16gica capitalista, mas sim se transforma num 

instrumento. 

Pucci (1995), ao citar Horkeheimer completa que a atividade conjunta dos seres 

humanos em sociedade e o modo de existencia de sua razao, por esta via eles aplicam suas 

forvas e confirmam sua essencia. 

A meta seria uma racionalidade geral que de conta do geral e do particular, 

reconciliando ideia e empiria, filosofia e ciencias particulares: verdade e realidade. Os 

culpados pela cisiio, pela perda da experiencia, nao sao os individuos, mas sim as condiv5es 

sociais e os processos sociais em que se relacionam, advertia Adorno (1992) no paragrafo 

97 de Minima Moralia. Em outro momento, ele afirmaria ainda it respeito dos problemas da 
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fonna91io cultural que: estaria em causa nao a boa ou rna musica, mas a regressao da 

audi9ao. 

A fonna9ao cultural, a "cultura" tal como entendida no cotidiano, nao seria uma 

mera necessidade "intelectual", mas uma necessidade "material", porque tern aver com as 

ideias enquanto diretrizes para a concretiza9ao da "essen cia humana", tern a ver com 

experiencias efetivas de fonna91io. Marcuse chega a vincular razao e revoluyao. 

E por isso que essa fonnas:ao cultural deve ser buscada em meios alem da 

educa91io e que tenham a caracteristica de abranger o todo social, e nao s6 o individuo. 

Esses meios para a fonna91io cultural devem ser buscados exatamente pelo seu quesito de 

abrangencia ao todo social e sobre a forya que esses meios possam ter sobre esse todo 

soeial. 

Essa abrangencia deve implicar em questoes tais como: a aplica9ao da ciencia a 
produ91io como uma razao puramente instrumental, que media a rela91io modo de produyao

natureza; a influencia do modo de produ9ao sobre as fonna96es "esquizofrenicas" das 

culturas de necessidades de consumo de produtos descartaveis e desnecessarios, ou de 

necessidades criadas devido a necessidade progressiva de acfunulo de capital; e a extin9ao 

dos recursos naturais essenciais a toda a vida, mediante essa progressividade que conduz a 
conseqiiente insustentabilidade s6cio-ambiental; e para tal esses meios devem possuir 

possibilidades reais de interven9ao e regula9ao no sistema economico. 

Nesse sentido, a fonna9ao de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental 

que envolva o todo social, esta necessariamente relacionada a uma reestrutura91io das 

condi96es concretas da produ9ao da sociedade. 

No entanto, as condi96es materias da produ91io estao atualmente passando por 

uma reestrutura9ao ampla, e esse fato propoe urn outro contexto de analise, em que a 

ciencia e a tecnologia, o modo de produ9ao e as possibilidades de fonna9ao cultural passam 

por transfonna96es que mudam em muito as rela96es entre estes. 

111.2 Os novos contextos para a forma~tlio cultural: A sociedade em rede de 

produ~tlio mundial 
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Manuel Castells (1999) ao desenvolver sua analise sobre a Era da Informar;iio: 

Economia, Sociedade e Cultura exp5e que a revoluyao da tecnologia da informa9ao e a 

reestruturayao do capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a "sociedade em 

rede". Essa sociedade e caracterizada pela globalizayao das atividades economicas 

decisivas do ponto de vista estrategico; por sua forma de organizavao em redes de 

produyao; pela flexibilidade e instabilidade do emprego e a individualizayao da mao-de

obra; por uma cultura de virtualidade real construida a partir de urn sistema de midia 

onipresente, interligado e altamente diversificado; e pela transforma9ao das bases materias 

da vida- o tempo e o espa9o - mediante a cria<;ao de urn espa<;o de fluxos e de urn tempo 

intemporal como express5es das atividades e elites dominantes. 

No sistema de produ<;ao mundial expandido pela necessidade de 

desenvolvimento e valorizayao do capital, as novas redes organizacionais de 

empreendimentos de alto valor, estao substituindo os antigos nucleos das estruturas 

piramidais das empresas de alto volume, e estao alcan<;ando todo o globo. 

Num sistema globalizado, o processo produtivo adquire uma racionalidade urn 

pouco distinta, na medida em que diversas unidades nacionais passam a ser componentes da 

mesma estrutura integrada de gera9ao de valor, ao mesmo tempo em que aumenta a fluidez 

de transmissao de normas, valores e rotinas operativas, condi9ao necessaria para a crescente 

homogeneiza<;ao produtiva. 

Nesse contexto de acelerayao entre os vinculos entre empresas, existe urn fator 

fundamental que e o aumento da importilncia dos fluxos de investimento direto extemo. 

Uma das consequencias desse fenomeno e que boa parte das a96es e decisoes vinculadas 

aos processos de produ<;ao e distribui9ao tern Iugar cada vez mais no interior das empresas 

globais, e depende menos dos vfnculos locais entre empresas nacionais. Esse contexto esta 

conduzindo as empresas a uma transi9ao da competi9ao em termos de produtos para urn 

cenario de competi9ao em termos de tecnologia de processo, crescentes custos em pesquisa 

e desenvolvimento de produtos e forma<;ao de alian9as estrategicas entre firmas 

competidoras. Isso implica na diminui9ao da for<;a do papel do Estado para a regula<;ao 

economica. 

Devido ao aumento dos custos em pesquisa e desenvolvimento decorrente dessa 

nova realidade empresarial, e simultanea redu9ao do ciclo de vida dos produtos, passou-se a 
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buscar parceiros para compartilhar os gastos e riscos tecnol6gicos, comerciais e financeiros, 

atraves de novas formas de investimentos. A participa<;ao acionaria direta que caracterizava 

os fluxos de investimento direto extemo ate entao passa a ser cada vez mais substituida por 

novas formas associativas, que permitem a redu<;ao dos custos das empresas. Assim, a 

estrategia competitiva por parte de cada unidade nacional passa a ser maximizar a oferta 

desses atributos, como forma de atrair e reter o maior volume possivel de investimento 

extemo. 

0 evento hist6rico da ascensao das tecnologias da informa<;ao, cooperou em 

muito em todo esse processo, modificando as bases materiais da economia, sociedade e 

cultura. 0 ciclo de realimenta<;iies entre a introdu<;ao de uma nova tecnologia, seus usos e 

seus desenvolvimentos em novos dominios, toma-se muito mais nipido no novo paradigma 

tecnol6gico. Conseqiientemente, a difusao da tecnologia amplifica seu poder de forma 

infinita, a medida que os usuarios apropriam-se deJa e a redefinem. Essas novas tecnologias 

nao sao simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 

desenvolvidos. Segue-se uma rela9ao muito proxima entre os processos sociais de cria9ao e 

manipula<;ao de simbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir 

bens e servi<;os (as for<;as produtivas). (CASTELLS, 1999) 

A globaliza<;ao economica e acelerada por esse processo de expansao das 

tecnologias da informa<;ao, mas, a velocidade da difusao tecnol6gica e seletiva tanto social 

quanto funcionalmente. 0 fato de paises e regioes apresentarem diferen<;as quanto ao 

acesso ao poder da tecnologia representa fonte crucial de desigualdade nessa sociedade 

"global". As areas desconectadas sao cultural e espacialmente descontinuas: estao nas 

cidades do interior dos Estados Unidos ou nos subfubios da Fran<;a, assim como nas favelas 

africanas e nas areas rurais carentes chinesas e indianas. Mas atividades, grupos sociais e 

territ6rios dominantes por todo o globo ja estavam conectados, em meados dos anos 90, em 

urn novo sistema tecnol6gico que, como tal, tomou forma a partir do fim dos anos 60 e 

come<;o dos anos 70, do seculo XX. 

Trata-se de uma revolu<;ao tecnol6gica, com todas suas implica<;iies no modo de 

produ<;ao e cultura da sociedade. Porem, trata-se de uma revolw;:ao tecnol6gica 

extremamente singular na hist6ria. 
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Castells (1999) afirma que o processo atual de transforma<;ao tecnol6gica 

expande-se exponencialmente em razao de sua capacidade de criar urna interface entre 

campos tecnol6gicos mediante uma linguagem digital comurn na qual a informa<;ao e 

gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida. No entanto, esse evento 

hist6rico que e a ascensao das tecnologias da informa9ao, induz urn padrao de 

descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura. 

Os registros hist6ricos das revolu9iies tecnol6gicas mostram que todas sao 

caracterizadas por sua penetrabilidade, ou seja, por sua penetra9ao em todos os dominios da 

atividade hurnana, nao como fonte ex6gena de impacto, mas como o tecido em que essa 

atividade e exercida. Em outras palavras, sao voltadas para o processo, alem de induzir 

novos produtos. Por outro !ado, diferentemente de qualquer outra revolu<;ao, o ceme da 

transforma9ao que estii ocorrendo na revolu<;ao atual refere-se as tecnologias da 

informa<;ao, processamento e comunica<;ao. 

A tecnologia da informa<;ao e para essa revolu<;ao, segundo Castells (1999) o 

que as novas fontes de energia foram paras as Revolu<;iies Industriais sucessivas, do motor 

a vapor ·a eletricidade, aos combustiveis f6sseis e ate mesmo a energia nuclear, visto que a 

gera9ao e distribui9ao de energia foi o elemento principal na base da sociedade industrial. 

Nunca as pesquisas e desenvolvimentos da ciencia e tecnologia foram tao decisivas ao 

desenvolvimento e acumula<;ao de capital, e nunca foram tao responsiiveis pela 

homogeneiza9ao de processos e produtos do capital, em nivel global. 

Ao mesmo tempo, os Estados nacionais perdem poder na medida que a partir 

dos anos 80, o Capitalismo passou por urn processo substancial de reestrutura9ao 

organizacional e economica de liberaliza<;ao e desregulamenta<;ao no qual a nova 

tecnologia da informa<;ao exerceu urn papel fundamental e foi decisivamente moldada pelo 

papel que desempenhou. 0 movimento empresarial por exemplo, que conduziu a 
desregulamenta9ao e liberaliza9ao foi decisivo na reorganiza<;ao e crescimento das 

telecomunica9oes. Por sua vez, a disponibilidade de novas redes de telecomunica<;ao e de 

sistemas de informa9ao preparou o terreno para a integra9ao global dos mercados 

financeiros e a articula9ao segmentada da produ<;ao e do comercio mundial. 

Isso nao significa que o Estado nao seja ainda fundamental diante desse 

processo. As corpora9oes, situadas em urn determinado territ6rio nacional, mesmo quando 
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se globalizam, expandindo suas subsidiarias, continuam sendo apoiadas pelas legisla9oes e 

politicas dos paises onde estiio suas matrizes, por inlu:neros motivos como: arrecada9iio de 

impastos, direitos de produ9iio e exploraviio, empregabilidade, acurnula9iio patrimonial e 

todo o poder que advem do aclu:nulo do capital, o que sugere assim a analise, urna "patria". 

Em termos de politica economica para os paises em desenvolvimento, a inser9iio 

e a convivencia com urn mundo globalizado e absolutamente necessaria, mas nao elimina a 

tambem necessidade de se definir urn projeto nacional. Metas de participa9iio em mercados 

externos nao devem constituir criterios absolutos, mas instrumentos na busca da satisfa9iio 

das necessidades da populaviio. (BAUMANN, 1995) 

A globaliza9i'io nao apagou a presen9a de atores politicos. Criou para eles novas 
espa9os pelos quais se inicia urn processo hist6rico que nao tern dire9i'io prevista. A 
criatividade, a negocia9i'io e a capacidade de mobiliza9i'io serao os mais importantes 
instrumentos para conquistar urn Iugar na sociedade em rede. (CARDOSO, 1999, p. iii 
in CAS TELLS, 1999) 

E e nesse novo contexto de desenvolvimento do capital, com novas formas e 

importiincias do desenvolvimento cientifico-tecnol6gico para a expansiio do capital, novo 

papel dos atores politicos, novas atores politicos, que a busca de instrumentos para a 

constitui9iio de urna sociedade sustentavel em termos s6cio-ambientais se estabelece, 

perpassando a necessidade de forma9iio cultural para essa sustentabilidade. Mas agora, a 
esta busca se impoem outros parametros. 

0 sistema politico, que e ainda urna das possiveis estrategias de regula9iio do 

sistema economico para a formaviio dessa cultura de sustentabilidade s6cio ambiental, 

tambem esta nurn novo plano, e com novas possibilidades. 

Resta saber quem seriio os atores politicos. 
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Capitulo IV 

Sobre as possibilidades da politica e das politicas cientificas e tecnologicas 

IV.l Urn novo contexto e novas questiies para a politica 

Na nova sociedade global, caracterizada pela produ9iio em rede, enquanto o 

capital flui livremente, a politica continua local. A rapidez de movimento torna o 

verdadeiro poder extraterritorial. Pode-se dizer que, niio conseguindo mais as institui9oes 

existentes reduzir a velocidade de movimentos do capital, as institui9oes politicas perdem 

poder cada vez mais. 

Para citar alguns dados e informa9oes extraidos do ensaio Em busca da politica 

de Bauman (2000), Hans Peter Martin e Harald Schuman, calculam que se a tendencia atual 

persistir irrefreada, 20% da forya de trabalho global (potencial) bastani "para manter a 

economia Funcionando"( o que quer que isso signifique ), o que tornarii economicamente 

superfluos 80% da popula9iio mundial capacitada. Pode-se pensar em maneira de reverter, 

interromper ou pelo menos refrear essa tendencia, mas a grande questiio hoje jii niio e o que 

deve ser feito, mas quem tern poder e decisiio para fazer. Por traz da ausencia de urn 

poderoso e eficiente agente que possa, com vontade e decisiio, tornar menos insegura a 

situa9iio em que vivem. 

Segundo Bauman (2000), explicita ou implicitamente, as institui9oes politicas 

vigentes vivem hoje urn processo de abandono ou diminui9iio do seu papel de criadoras de 

c6digo e agenda. 0 que, no entanto, niio significa negativa ou liberdade de opyiio 

individual. Significa apenas que a fun9iio de estabelecer c6digo e agenda estii sendo 

decididamente transferida das instituiyoes politicas (isto e, eleitas e em principios 

controladas) para outras foryas. 

Desregulamentar" significa diminuir o papel regulador do Estado, nao necessariamente 
o declinio da regulamentac;ao, quanto mais o seu fim. 0 recuo ou autolimita~ao do 
Estado tern como efeito mais destacado uma maior exposi<;ao das pessoas aos impactos 
coercivos (agendador) e doutrinadores (codificador) de for<;as essencialmente nao 
politicas, primordialmente aquelas associadas aos mercados financeiros e de consumo. 
[ ... ] No campo das op<;oes de consumo - por mais amplas e variadas que possam 
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parecer - todo mundo deve, como observaram Adorno e Horkheimer, "comportar-se 
(como se estivesse espontaneamente) de acordo com [ ... ] o padrao previamente 
determinado e indexado e escolher a categoria de produto de massa adaptado ao seu 
tipo [ ... ] 0 que os especialistas discutem como born ou mau serve apenas para perpetuar 
a aparencia de competi91io e amplitude de escolha. (BAUMAN, 2000, p. 80-81) 

Os criterios da razao e da racionalidade da ayao, adotados no passado para guiar 

a atividade agendadora das modernas institui96es politicas, nao se aplicam pois a agenda 

criada pelo jogo das for9as de mercado. A ambi9ao do Iluminismo era assessorar os 

governantes na tarefa de legislar urn nova ordem social, urna ordem racional. E o metodo 

proposto para isso era recorrer a urn conhecimento cientifico preciso da maneira como se 

formam as ideias na mente hurnana de modo a garantir que apenas ideias corretas 

surgissem, ideias com a chancela da razao. 0 proprio conceito de "ideologia" no seculo 

XX, criado por Karl Mannheim, nasceu dessas preocupa96es. Era urna maneira de lidar 

com a defasagem crescente entre as esperanvas do Ilurninismo e a mare montante da 

irracionalidade nurn mundo cada vez mais fragmentado em termos sociais e politicos. 

A cultura - atividade continua de travar limites e construir pontes, separar e 

un1r, distinguir ou identificar -, segundo sua perspectiva, sempre foi a atividade de dar 

respostas confiaveis aos seres hurnanos, sendo como urna ponte, urna conexao, que une e 

faz com que os individuos se identifiquem e se unam em projetos comuns, o que faz deJa 

urn sine qua non para qualquer mudan9a. 

Ao analisar Cornelius Castoriadis e Jean-Franvois Revel, Baurnarm (2000) faz a 

seguinte exposivao: Cornelius Castoriadis afirmou numa de suas ultimas entrevistas que o 

problema da atual sociedade global e que ela parou de se questionar. Pode-se dizer que a 

proclamavao da morte das "grandes narrativas" ( ou, para Richard Rorty, o recuo dos 

"movimentos politicos", da politica que estudava cada passo em termos de encurtamento da 

distiincia que separa as pessoas de urn estado de coisas ideal, em troca da soluvao de 

problemas imediatos, que e 0 principio das "campanhas politicas" do tipo uma-questao-por

vez) anuncia o descompromisso e recusa da vocavao intelectual modema. 

Ao entrar para a Academia Francesa, Jean-Franvois Revel definiu ideologia 

como "urna constru9ao a priori, elaborada apesar dos e em desafio aos fatos e leis: e ao 

mesmo tempo o oposto da ciencia e da filosofia, da religiao e da moral" ( Le Monde, 12 de 

junho de 1998). S6 se pode especular por que razao a ciencia, a filosofia, a religiao e a 
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moral se colocaram ombro a ombro na defesa dos fatos e leis. Mas e a suposi<;:iio digna de 

credito que o posto de comandante desse exercito foi entregue a ciencia, que, como assinala 

Revel, testa suas afirma<;:iies confrontando-as com a realidade ( ao contnirio da ideologia, 

que, como Revel nao diz, testa a realidade confrontando-a com suas afirma<;:iies ). Revel 

espera que a ciencia urn dia substitua finalmente a ideologia. Quando isso ocorrer, a 

previsao de Castoriadis estani concretizada: a sociedade deixara de se questionar. 

Para concluir a situa<;:iio em que a ausencia da !uta politica inclui a sociedade 

atual, Bauman refere-se ao recente ensaio de Jacques Attali, em que Atalli explica o 

sucesso fenomenal do filme Titanic pela notavel semelhan<;:a que os espectadores veem 

entre sua propria agonia atual e a parabola da vaidade humana chocando-se contra urn 

iceberg que, devido a arrogancia do capitao e a docilidade da tripula<;:iio do navio, nao foi 

(nem poderia ser) levado a serio e notado a tempo: 

0 Titanic somos nos, a nossa sociedade triunfalista, cega, autocongratulante, hipocrita, 
impiedosa com os pobres- uma sociedade em que tudo e previsto, exceto os meios de 
prever [ ... ] Todos nos supomos que ha urn iceberg a nossa espera, escondido em algum 
Iugar no futuro nebuloso, contra o qual nos chocaremos para em seguida afundarmos ao 
som de musica. (A TALL!, Le Monde, 3 de julho de 1998 in BAUMAN, 2000, p. 177-
178) 

Ha para Atalli, nao urn mas varios outros icebergs estao vindo ao encontro desta 

situa<;:iio, cada urn mais duro e trai9oeiro do que o outro. Ha o iceberg financeiro da 

especula<;:iio monetaria desenfreada, os lucros subindo aos ceus e as a<;:iies descaradamente 

supervalorizadas. Ha o iceberg nuclear, com cerca de trinta paises, cada urn deles envolvido 

numa rede de contendas e disputas, que provavelmente serao capazes de lan<;:ar urn ataque 

nuclear dentro de vinte anos. Ha o iceberg ecologico, com o volume de dioxido de carbono 

na atmosfera e as temperaturas globais subindo sem cessar e dezenas de usinas at6micas 

que cedo ou tarde- segundo todos os especialistas- vao explodir, causando uma catastrofe 

em propor<;:iies globais. Por fim [ ... ] ha o iceberg social, com a expectativa de que tres 

bilh6es de homens e mulheres se tomarao superfluos- sem fun<;:iio econ6mica ainda nesta 

gera<;:iio. 

Todos esses icebergs, segundo ele, ( e talvez alguns outros que ate aqui nao se 

pode sequer nomear) flutuam fora das aguas territoriais de qualquer distrito eleitoral das 
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"grandes potencias"; nao admira, portanto, que as pessoas que operam os controles 

politicos fiquem pliicidas ou indiferentes ante a magnitude do perigo. 

Livre das redeas politicas e das restri96es locais, a economia em nipida globaliza9ao e 
cada vez mais extraterritorial produz sabidamente diferenvas sempre maiores de riqueza 
e de renda entre os setores abastados e depauperados da popula9ao mundial e em cada 
sociedade. E tambem sabido que relega parcelas cada vez mais amplas da popula9ao 
nao apenas a uma vida de pobreza, miseria e destitui9ao, mas tambem a uma 
perrnanente exclusao de todo trabalho reconhecido como economicamente racional e 
socialmente util, de modo que essas camadas populacionais se tornam econ6mica e 
socialmente superjluas. [ ... ] 
Tirar os pobres da miseria niio e apenas uma questiio de caridade, consciencia e clever 
moral, mas condi9ao indispensavel (em bora apenas preliminar) para reconstruir uma 
republica de cidadiios livres a partir do deserto que e o mercado global. (BAUMAN, 
2000, p. 177-179) 

Pode-se perceber na exposi9ao acima que Bauman oscila entre a critica e a falta 

de visao sobre possibilidades reais de mudan9a, beirando o pessimismo. No entanto, como 

exposto no final do capitulo anterior, esta disserta9ao aborda essas questoes entendendo que 

os atores politicos mudaram de forma e iirea de abrangencia, mas a politica nao perdeu o 

poder. 

A politica tambem se inclui num processo de reestrutura9iio como toda essa 

nova sociedade, mas essa reestrutura9iio niio significa perda de possibilidades, e sim, urn 

novo contexto de possibilidades. 

IV.2 As novas possibilidades da politica 

Marco Aurelio Nogueira (1998), ao pensar a reforma do Estado brasileiro e a 

reforma das institui96es politicas em seu livro As Possibilidades da Politica, instaura uma 

pergunta fundamental para aqueles que querem pensar as possibilidades da politica: como 

fazer com que a perspectiva politica prevale9a - e consiga assim comprometer atores e 

protagonistas com a agenda do novo seculo - se o silencio reformador, as dificuldades da 

representa9iio e a estrutura mesma da sociedade niio piira de esvaziar a politica? Essas 

opera96es requerem o alcance de urn equilibrio dinfu:nico entre a vontade politica, 

participa9iio e raziio critica. Falta porem, para tanto, sujeitos, cultura politica e teorias. 

Justamente por que se trata de politica, trata-se de urn campo de possibilidades. A ideia de 
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se apostar nas "possibilidades da politica" se remete a celebre passagem de Weber, em A 

Politica como Vocarilo em que Weber afirma que o possivel sempre resulta de diversas 

possibilidades de atingir o impossivel. 

Perguntar-se a respeito das possibilidades da politica, continua ele, e perguntar

se a respeito das possibilidades que tern a politica de auxiliar os seres humanos a tentar o 

impossivel para com isso, acumular foryas para realizar o possivel e ir alem. Desse ponto 

de vista, o momento e 6timo para exercicios de planejamento, de probabilidade e de 

reativa.yao ut6pica. Pois a politica e uma praxis, mas sobretudo uma aposta e uma 

perspectiva: a de que se deve dar respostas as demandas e aos valores socialmente 

institnidos, tendo em vista a fixa.yao de urn horizonte e sentido comum. A perspectiva e a 

aposta da politica implicam, portanto, a capacidade de discemir as questoes fundamentais 

da existencia coletiva, mantendo vivo na agenda o problema de "ser quem somos, por que 

estamos juntos e que objetivos devemos alcan.yar". Exatamente por isso a politica 

confunde-se sempre mais com o espa<;o publico- e de modo particular com o espa<;o 

publico democnitico-, ou seja, com aquele territ6rio onde se toma possivel representar e 

transformar interesses, afetos, paixoes. 

Continuando a analise sobre as possibilidades da politica, Nogueira afirma que o 

presente esta marcado por uma dramatica determina.yao: a natureza transnacional, 

financeirizada e policentrica da atual ordem mundial p6s em cheque os fundamentos do 

Estado e da democracia. Ja nao e mais possivel fazer politica, organizar a vida institncional 

e govemar como antes. Sem base territorial para a tomada de decisoes e a efetiva.yao de 

mecanismos politicos e societais de controle de regula<;ao, o Estado perde eficacia. A 

transnacionaliza.yao impede o Estado de continuar atuando como propositor de uma 

comunidade politica juridicamente estabelecida, dada a irrup.yao do que vern sendo 

chamado de "justi.yas emergentes". Como entao transformar a situa.yao, repor urn 

protagonismo politico com voca<;ao universalizadora e interessado na revitalizayao 

democratica? Se o sistema da representa<;ao falha, engolido por uma sociedade midiatica, e 

se nao e possivel confiar muito no Estado como instrumento de defesa dos direitos 

humanos e das conquistas sociais, talvez seja mesmo necess:irio multiplicar os espa.yos 

societais politicamente qualificados, isto e, capacitados para promover formas novas de 

solidariedade de agrega.yao, de controle sobre o Estado, o mercado e o capital. Talvez seja 
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mesmo indispensavel p6r em curso urna radical reforma da politica, fundar inumeras 

instituic;:oes do cidadao que alarguem a representac;:ao e permitam que os sujeitos sociais 

tenham voz ativa, participem das decisoes govemamentais e controlem a politica. Nao se 

trata de se dar costas ao Estado e inventar urna "outra" politica, mas de se reformar esta. 

Para Nogueira, qualquer reforma nesse sentido, tern como ponto central urna 

reforma qualitativa, que diga respeito a capacidade de conceber uma nova sociedade 

vinculando-se ao destino da populao;:ao e a defesa dos seus direitos. A reforma das 

instituic;:oes politicas e assim, urn prolongamento de uma reforma da propria sociedade, na 

medida mesma em que remodela as relac;:oes entre Estado e sociedade civiL Constitui 

portanto, capitulo na !uta pela democracia, urna iniciativa decididamente voltada para repor 

o sentido da politica e para recuperar os vinculos entre as instituic;:oes, os individuos, as 

classes e os grupos. E nesse sentido, afirma ele, nunca como hoje reuniram-se tantas 

condic;:oes para uma construc;:ao inteligente do futuro. Esse e o grande produto da fase de 

radical mundializao;:ao do mundo atual: da desterritorializac;:ao, do avano;:o tecnol6gico e 

cientifico, das possibilidades de produo;:ao material, do salto gigantesco em termos de 

comunicac;:ao e acesso as irrformac;:oes, do surgimento de novos espac;:os de troca e 

convivencia, do aumento das chances de fundac;:ao de urna democracia de novo tipo. 0 

mundo se desprovincianiza a olhos vistos, perde os vinculos estreitos com o territ6rio, ve 

abrirem-se verdadeiras fendas nas velhas soberanias, nas velhas estruturas, nas velhas 

instituic;:oes, ou seja, em tudo aquilo com o que se construiu o progresso passado (mas com 

o que tam bern se viabilizaram tantos horrores ). 

Nesse sentido, a visao otimista da mundializac;:ao nao e uma crenc;:a de que ela 

trouxe inlimeros avanc;:os as condic;:oes de vida das pessoas; mas sim, e urna observac;:ao das 

mudanc;:as materiais que ela traz, as quais permitem novas condic;:oes materiais para a busca 

das possibilidades politicas. 

Ao final de sua analise Nogueira afirma que: 

Toda mudan9a e acima de tudo, urn desafio, e isso em dois pianos. E urn desafio coletivo de 
ordem material, na medida em que implica o desenvolvimento e o deslocamento de for9as 
(econ6micas, politicas, sociais) encravadas na sociedade, repletas de interesses e aquisi9oes de 
que nao se deseja abrir mao porque formam o chao que estabiliza urn dado modo de vida. E e 
urn desafio psicol6gico de ordem espiritual, na medida em que implica o abandono de ideias, 
representat;Oes, imagens cristalizadas na cultura e nas consciencias individuais. 
[ ... ] 
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Tudo isso parece servir especialmente para as nossas sociedades p6s-industriais e de consurno, 
nas quais se vive em uma especie de etemiza<;ilo do imediato, de reitera<;ilo de urn "constante 
presente" ja registrado por varios observadores da cena contemporilnea: se desejo alguma coisa 
agora, tenho de ter rneios de adquiri-la. 0 passado fica, assirn, sirnultaneamente, desprovido de 
sentido e carregado de expectativas. Urn refugio, repleto de sombras e certezas, sombras e 
fantasias. No qual, antes de tudo, poe-se em cheque as ideias de progresso e razilo, de sujeito e 
projeto -as quais, juntarnente com as ideias de liberdade e revolu<;ilo, como ja lembrou Hannah 
Arendt (1988), integram e impulsionarn o pr6prio processo da modemidade e silo, nessa medida, 
o ponto da partida e a base da constru<;ilo de urn futuro razoavel. A natureza dificil da mudan<;a 
parece ficar paradoxalrnente exponenciada nas sociedades atuais, fundadas na rnudan<;a 
intensiva e extensiva, ou seja, na rnudan<;a ininterrupta. Subrnetidas a processos de mudan<;a 
extremamente acelerados, tais sociedades veem-se compelidas a dilatar o hiato entre a mudan<;a 
e o entendimento da rnudan<;a ( o entendirnento do que esta mudando, como estii mudando e para 
onde esta rnudando). Nelas, a mudan<;a afeta a produ<;ilo e o rnundo material em Iemos 
irnediatos, mas s6 reverbera nas cabe<;as de modo imediato. No mundo material, a mudan<;a e 
pura virtude: a cria<;ilo de coisas novas. No plano espiritual, a mudan<;a vern com urn sabor de 
desconforto de inseguran<;a. E que a mudan<;a - ativada pela revolu<;ilo microeletronica que 
subverte tecnicas e sistemas produtivos, pela revolu<;ao inforrnacional que modifica a rela<;iio 
dos homens com o tempo e pela altera<;iio das bases mesmas da vida em sociedade - tende a ser 
cada vez menos planejada e orientada, processando-se muito rnais pela superposi<;iio de 
modifica<;oes ininterruptas do que pela afirrna<;iio de urn pensamento articulado ou de urn 
movimento politico virtuoso. Mergulha-se assim em urn processo circular, que se retroalimenta: 
nilo se reproduz rnais propriamente uma ordern, mas apenas a mudan<;a.( NOGUEIRA, 1998, p. 
256-258) 

Ha nesse sentido, uma forte possibilidade real para o controle da situa9iio 

socioecon6mica insustentavel da sociedade atual. E essa possibilidade e a politica. 

Essa insustentabilidade para Nogueira, se encontra tambem no fato de que 

Bobbio chamou de "sociedades nao funcionais", nas quais "as varias partes, ao inves de se 

ordenarem para urn fim, se desarticula; ao inves de se harmonizarem, se chocam urna 

contra a outra, se compondo e se recompondo de varios modos". (BOBBIO, 1977 in 

NOGUEIRA, 1998, p. 265) 

Seja como for, em qualquer dos casos, importa muito saber da tensiio que se manifesta entre 
processo e projeto, entre condi<;iles objetivas e constru<;iies subjetivas. Em outros terrnos, 
importa jogar luz sobre os sujeitos que fazem com que os processos ganhem sentidos ... 
(NOGUEIRA, 1998, p. 265) 

A politica e suas possibilidades estao passando por urn momento de 

reestrutura9ao definitivo; as bases que forem instituidas a estas agora serao ou nao as 

possibilidades como ela sera aplicada no futuro . 

... o que dizer dessa desagraditvel sensa<;ilo de perda de futuro que pulsa em todos os cantos, algo 
que nos empurra para uma dedica<;ilo obsessiva ao presente imediato, problematiza as 
subjetividades, separa os indivfduos e dilui a dimensiio de projeto que e inata ao homem e sem a 
qual a vida dernocratica nao se sustenta? [ ... ] 
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Precisamos e encontrar os meios de p6r em curso uma pr8tica cotidiana que invada as 
instituh;:Oes mas va alem delas e que se dedique a desmascarar criticamente o cinismo, as 
mentiras e as injustis:as, a arrogancia dos poderosos e a frieza dos tecnocratas; uma pnitica que 
combata a indiferens:a e o egoismo; que reinvente a politica como atividade e como cultura, 
trazendo consigo uma outra ideia de Estado, de desenvolvimento e de sociedade. Com isso, sera 
possivel fixar urn novo horizonte de sentido e recuperar a capacidade social de <<projetar>>, 
isto e, de tamar pensavel o futuro e de linear novas esperanvas. 
[,,]Nas concretas condis:5es de hoje, a mudans:a que interessa ~ qual seja, a que produza uma 
sociedade melhor- sera necessariamente o resultado da sintese de condiv5es objetivas, vontade 
politica e conhecimento tecnico. Mais ainda do que em outras epocas hist6ricas, e na intersec;ao 
de cultura e politica que podemos encontrar combustive! para impulsionar uma transforrnas:ao 
dotada de sentido. Donde o destaque adquirido pela questao do conhecimento cientifico e da 
aquisi9fio de novos patamares de saber especializado, eixo de todo urn esforvo para agregar 
competencias na vida politica e na gestiio do Estado. No fundamental, tratar-se-ia de generalizar 
na esfera publica ~e tanto quanto possivel em todo o conjunto da vida social- a figura do 
intelectual modemo concebido por Gramsci: urn agente de atividade gerais que e portador de 
conhecimentos especificos, urn especialista que tambem e politico e que sabe nao so superar a 
divisao intelectual do trabalho como tambem reunir em si "o pessimismo da inteligencia e o 
otimismo da vontade". (NOGUEIRA, 1998, p. 289-291) 

Em seu mais breve livro Em defesa da Politica, Nogueira (2001, p.31) coloca 

que a capacidade de valorizar a politica como algo essencial, indispensavel depende da 

incorporaviio de urn outro modo de pensar. Exige urna reforma intelectual, urna outra 

predisposiviio para olhar o mundo, e se elevar ao pensamento critico. 0 quadro geral, 

segundo ele, combina muito conhecimento e pouca reflexao, e esta fortemente 

condicionado tanto pelo vazio etico e ut6pico no qual a sociedade vive, quanto por urna 

certa confusao a respeito dos fundamentos e do sentido do conhecimento. Ele afirma a 

necessidade do pensamento complexo, afirmando que essa complexidade nao implica 

aceitar a ideia de que nao ha urn "centro" organizador ou urna racionalidade que podem ser 

apreendidos, mas pelo contrario, que se deve fugir dos determinismos sedutores e procurar 

OS varios "centros" organizadores desses processos. (NOGUEIRA, 2001, p. 36) 

Nesse sentido, se a politica deve encontrar os "centros" organizadores de toda a 

atual mudanya social, para que tenha possibilidades de ser dirigida e bern sucedida na sua 

tentativa de regula9iio e controle, seria plausivel afirmar que: 

Possuindo a ciencia e tecnologia urn papel central no modo de produviio e 

racionalizaviio da sociedade capitalista; e sendo as principais protagonistas do atual 

processo de reestruturayiio desta sociedade; possuem a ciencia e tecnologia urn 

papel de centros organizadores desses processos. 
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Nesse sentido, as politicas direcionadas a esse centro organizador, ou seja, as 

politicas direcionadas a ciencia e a tecnologia, tern condi<;oes singulares de serem 

melhor sucedidas na regula<;ao e controle dos processos em questao, do que outras 

politicas direcionadas a outros centros que nao tenham potencial organizador tao 

central. 

As trajet6rias cientffico-tecnol6gicas em urn contexto em que as regras basicas 

de funcionamento do modo de produ<;ao capitalista estejam vigentes, dificilmente podem 

ser totalmente alteradas. Mas as perspectivas da politica, tenderiam a colocar na agenda das 

politicas direcionadas a ciencia e a tecnologia, questoes que contemplem o direcionamento 

dessa ciencia e tecnologia segundo os interesses de outros atores sociais envolvidos que nao 

os proprietarios dos meios de produ<;ao. Pressoes de natureza politica, economica, 

sociocultural poderiam alterar a correla<;ao de for<;as nesse contexto economico, e colocar 

na agenda de decisao, como ja ocorre com as questoes ambientais, outro tipo de 

condicionante, que nao o lucro privado, ao desenvolvimento da ciencia e tecnologia. 

(DAGNINO, 2001) 

As possibilidades da politica se encontram na raziio criada coletivamente, na 

sociedade civil por suas pr6prias percep<;oes da necessidade de urna nova razao e novas 

a<;oes, e pela condu<;ao de processos politicos de racionaliza<;ao dessa sociedade que partam 

tanto dos projetos dos govemos representativos (BAUMAN, 2000) e novas institui<;oes 

representativas dessa mesma sociedade civil, como dos movimentos sociais. 

Devido a isso, o principal foco deve ser os aparatos de racionaliza<;ao dessa 

sociedade, aparatos esses sobre os quais os meios de produ<;ao estao fundados: a ciencia e 

tecnologia. E sao as 16gicas das politicas direcionadas a estas que muitas vezes impedem a 

propaga<;ao dessa nova racionalidade, impedindo a ruptura, e incentivando a reprodu<;ao da 

tradicional forma de racionalizar a sociedade e suas estrategias de produ<;ao, distribui<;ao e 

consumo, e sua conseqiiente insustentabilidade s6cio-ambiental. 

Mas para que as politicas cientificas e tecnol6gicas possam ter urn sentido 

diferente, a sociedade precisa apropriar-se politicamente da ciencia e da tecnologia, em que 

novos atores participem de urn processo democratico de tomada de decisao sobre a ciencia 

e tecnologia, e isso se remete a mudan<;as culturais em todos os iimbitos da sociedade, 
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incluindo a propria comunidade academica e sua concepyilo de "neutralidade", que conduz 

a falta de engajamento com as necessidades politico-sociais. 

Para o melhor entendimento dessas politicas cientificas e tecnologicas e suas 

possibilidades especificas, se dedica o proximo item. 

IV.3 Politicas cientificas e tecnologicas: caracteristicas e possibilidades 

As inova96es cientificas e tecnologicas historicamente sempre promoveram 

rupturas culturais nas sociedades em que se desenvolveram. 

No entanto, politicas direcionadas a ciencia e tecnologia movidas por interesses 

especificos silo algo relativamente muito recente nas sociedades capitalistas atuais. 

A ciencia e a tecnologia ja eram apropriadas pelos interesses do 

desenvolvimento capitalista largamente desde a Segunda Revoluyilo Industrial 

(ROSENBERG, 1995), mas nilo havia interesses diretos no desenvolvimento da ciencia e 

tecnologia por parte de politicas, envolvidas com o desenvolvimento direto do capital. 

As politicas cientificas e tecnologicas tern sua origem no final da Segunda 

Guerra Mundial, devido as novas caracteristicas do desenvolvimento da ciencia e da 

tecnologia, com a crescente importancia que passa a ser dada ao direcionamento da 

atividade de pesquisa e desenvolvimento por parte dos Estados das sociedades 

industrializadas mais desenvolvidas, principalmente apos o projeto "Manhattan" que marca 

o inicio da chamada big science (PRICE, 1986): grandes projetos de pesquisa e 

desenvolvimento direcionados a fins estrategicos. 

Essa atenyilo dada as pesquisas cientificas e tecnologicas depois da Segunda 

Guerra Mundial esta ligada a necessidade de desenvolvimento da industria e dos outros 

setores da economia em que a necessidade de inovayilo e aprimoramento de processes e 

produtos e fundamental para seu desenvolvimento e actimulo de capital. 

Nesse periodo, o governo norte americano investiu fortemente na coalizilo 

cientifico-militar, difundindo a ideia de que tal ligayilo era condiyilo fundamental para o 

desenvolvimento social, expondo a ideia de urn "transbordamento" (spillover) das 

pesquisas feitas nas areas militares para os setores da sociedade civil (PRICE, 1986). 
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Nasce, nesse momento, a ideia de uma "cadeia linear de inova<;iio", que afirma 

que, partindo de uma cadeia de desenvolvimento iniciada na pesquisa basica, se alcan<;aria 

o bem-estar social, ideia esta que sera a base da rela<;iio entre a comunidade cientifica e o 

Estado. 0 modelo institucional nela baseado passa a ser urn elemento central do discurso 

que viabilizaria o casamento da politica "da ciencia" e "para a ciencia" nos paises 

capitalistas avan<;ados (DAGNINO, 2001). 

No entanto, com o decorrer do processo, o que acabou ocorrendo foi uma 

determina<;iio das metas da ciencia basica e de seu desenvolvimento, pelas respectivas 

necessidades de inova<;iio de determinados setores da economia. Ha, nesse sentido, uma 

inversao de valores, em que a ciencia e a tecnologia, desenvolvidas nos laborat6rios de 

pesquisa e desenvolvimento, publicos ou privados, acabam sendo encomendados pelas 

necessidades especificas do desenvolvimento e aclimulo de capital, atraves de inova<;oes e 

patentes, de determinados setores da economia dos paises centrais. Institui<;oes 

supranacwna1s, como a OECD (Organiza<;iio Economica para os Paises em 

Desenvolvimento) no ambito economico comercial, e a UNESCO (Organizayao 

Educacional, Cientifica e Cultural das Na<;oes Unidas) com especial enfase nos paises em 

faze de industrializa<;iio, encarregaram-se de propugnar sua ado<;iio generalizada plantando 

a semente do ideal do "progresso cientifico" no solo fertilizado pelos anseios de 

modemiza<;iio e desenvolvimento, por todo o mundo. (DAGNINO, 2001) 

Dagnino (2001) afirma que o papel hegemonico que possui a comunidade de 

pesquisa no processo decis6rio da politica cientifica e tecnol6gica a toma o ator em 

melhores condi<;oes para iniciar urn necessario processo de sua reorienta<;iio no sentido de 

alterar a trajet6ria da ciencia e tecnologia. 

Utilizando sua autonomia relativa em rela<;ao a estrutura capitalista no ambito 

de uma politica publica especifica (no caso da politica cientifica e tecnol6gica) que depende 

diretamente de sua a<;iio, a comunidade de pesquisa pode determinar uma mudan<;a 

qualitativa nessa trajet6ria sem que uma transforma<;iio politica e economica estrutural 

tenha Iugar. Ao faze-lo ela tende a transformar sua visao cientificista pelo contato com 

outros atores (inclusive uma parte significativa da propria comunidade de pesquisa) 

interessados na materializa<;iio de futuro distinto (DAGNINO & THOMAS, 1998 in 

DAGNINO, 2001): 
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A ciencia possui caracteristicas especificas que niio sao diretamente assimihlveis aos valores 
capitalistas. Algo que !he garante urna autonornia relativa e ate independencia ern rela~ao ao 
Estado e aos detentores dos rneios de produ~ao. Sendo assirn, o papel hegern6nico que possui a 
cornunidade de pesquisa no processo decis6rio da politica de C&T a lorna o ator ern rnelhores 
condi~oes para iniciar urn necessaria processo de sua reorienta~ao no sentido de alterar a 
trajet6ria da C&T e antecipar dernandas da sociedade que nao encontrarn possibilidade de serern 
satisfeitas dada it atual correla~ao de for~as politicas. 
Utilizando esta sua autonornia relativa ern rela~ao il estrutura capitalista no ambito de urna 
polftica publica especifica (no caso da polftica de C&T) que depende diretarnente de sua a~ao, a 
cornunidade de pesquisa poderia deterrninar urna rnudan~a qualitativa nessa trajet6ria sern que 
urna transforrna~ao politica e econ6rnica estrutural tenha Iugar. (DAGNINO, 2001) 

Na medida em que se aculturam Mbitos de consumo das sociedades centrais nas 

redes de produ91io (em via de regra, os paises dominantes ), uma vez que esses processos e 

produtos que suprem tais Mbitos culturais esti'io patenteados, impoe-se a condi91io de se 

pagar pelas patentes, comprar a cultura do uso do produto e todas as conseqiiencias desse 

processo a sociedade; ou desenvolver uma outra cultura que dependa de outras formas de 

ser mantida. 

A ciencia e a tecnologia estando envolvidas diretamente como desenvolvimento 

do capital, promovem mudan9as intemas a ele; e em grande parte, depende delas a nova 

reorganiza91io global das estrategias de produ91io e, nesse contexto, politicas direcionadas a 
ciencia e a tecnologia sao uma variavel que tern possibilidades de conduzir essas mudan9as. 

Historicamente, a experiencia das revolu9oes tecnol6gicas mostram que 

induziram mudan9as drasticas nas culturas das sociedades em que se sucederam. 

Hoje, politicas direcionadas a ciencia e a tecnologia, criam e direcionam 

inova9oes de produtos e processos, e com isso, induzem mudan9as que permeiam desde os 

Mbitos domesticos do usuario trazidos pelas novas tecnologias, ate a propria organiza91io 

do processo de trabalho para produzi-la, incluindo forma e condi91io da divisao e 

administra91io do trabalho, nivel salarial dos trabalhadores, quantidade de trabalhadores 

para determinado processo de produ91io e os custos ambientais necessarios a essa produ91io. 

Por serem politicas, estao num terreno continuo de possibilidades; e quando 

direcionadas ao ceme da racionaliza91io das sociedades contemporiineas e base do 

desenvolvimento insustentavel do capital, ou seja, a ciencia e a tecnologia, induzem 

mudan9as culturais, o que por sua vez, podem influenciar na ordem da produ91io. 
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Conhecimentos desenvolvidos para fins distintos dos hegemonicos atuais, 

podem modificar significativamente as rela<;:iies da sociedade no qual foram gerados, 

podendo influenciar mudan<;:as. Uma vez que nao e s6 a forma de pensar que se modifica, 

mas todos os empregos pniticos desta, desde a divisao de trabalho e poder, ao uso cotidiano 

de urn simples produto domestico. 

Assim, a mudan<;:a social esta estreitamente ligada a mudan<;a dos paradigrnas 

hegemonicos da ciencia contemporanea, desde suas regras e relm;oes extemas, seus 

quesitos de indexa<;iio, pautas de relevancia, e sentido e orienta<;:iio das pesquisas para fins 

hegemonicamente economicos lucrativos. 

A mudan<;a das politicas cientificas e tecnol6gicas requer urna mudan<;a nos 

pr6prios paradigrnas cientificos dominantes, no papel das organiza<;oes e movimentos 

politicos na apropria<;iio, direcionamento e regula<;iio dessas pesquisas mesmo quando 

privadas, e instrumentos para desencadear processos de mudan<;a, como instrumentos 

usados para desencadear processos de inova<;iio, mas desta vez, baseados na necessidade de 

sustentabilidade s6cio-ambiental que esta em risco diante do atual modelo de produ<;iio 

social. Uma vez que conhecimentos formulados para fins distintos dos atuais, possam ser 

utilizados para satisfazer esses interesses distintos, ha possibilidades destes alterarem 

significativamente a propria estrutura do sistema em que forem inseridos e a dinfunica de 

explora<;iio cientifico e tecnol6gico deste. 

A dinamica da inova<;iio ditada na maioria das vezes pelos paises centrais e seus 

laborat6rios de pesquisa e desenvolvimento, que desenvolvem primeiro as patentes, e 

promovem urn processo de expansao do uso cultural de determinados processos e produtos 

desenvolvidos por eles. A dependencia tecnol6gica em rela<;iio aos paises centrais pelos 

paises perifericos, diz respeito em grande parte a urna acultura<;iio do consurno dos produtos 

baseado nas tecnologias do sistema produtivo dos paises centrais. 

Nao se trata do fato de que somente grandes empresas de paises centrais 

inovam, mas do fato de que na maioria das vezes, isto ocorre, diante de urna produ<;iio 

baseada em larga escala, que favorece a oligopoliza<;iio, dificultando a existencia de 

produ<;oes de pequena e media escalas; fato esse que remete a outro fato, a acultura<;iio de 

utiliza<;iio de processos e produtos dessas inova<;iies pelos outros paises, o que faz 

necessario a compra dessas inova<;oes, ja patenteadas. E ainda, essas inova<;oes na maioria 
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das vezes dizem respeito a caracteristica progressividade do capital, com relayiio ao 

aumento do mercado de consumo para aumento do acllinulo de capital, e niio, as relativas 

necessidades sociais basicas de cada grupo humano. 

0 planejamento da atividade de pesquisa e desenvolvimento em funyao das 

necessidades de sustentabilidade s6cio-ambiental e a implementayiio das politicas 

resultantcs e urn processo muito complexo, no qual participa, direta ou indiretamente, um 

grupo heterogeneo de atores; no entanto, falta envolvimento coletivo estrategico, o que 

prejudica o planejamento e o desenvolvimento dessas atividades (de pesquisa e 

desenvolvimento) para tais fins. 

Herrera (1982), ao expor o exemplo dos problemas latinoamericanos de 

desconexiio entre desenvolvimento cientifico e tecno16gico, e planejamento de 

sustentabilidade s6cio-ambiental, afirma que as estrategias ou estilos de desenvolvimento 

latino-americano nao foram dirigidos especificamente a satisfazer as necessidades da 

maioria da popu!ayiio, mas a estimular uma pauta de consumo, baseada no modelo dos 

paises centrais, que na America Latina e acessivel s6 a uma minoria da populayiio. 

Segundo ele, a sustentabilidade de um pais supoe a possibilidade de tomar 

decisoes autonomas em areas estrategicas como o campo cientifico e tecnol6gico. Politicas 

de desenvolvimento socioeconomico que abandonem os modelos imitativos e busque 

soluyoes pr6prias para os problemas especificos do pais, nao pecam por um dos erros mais 

visiveis da dependencia tecnol6gica, que e a pouca integrayiio existente entre o 

planejamento socioeconomico e o planejamento cientifico e tecnol6gico; sendo que estes 

dois planejamentos, na maioria das vezes sao efetuados por atores diferentes e em tempos 

diferentes. 

Deve, segundo ele, haver uma combinayiio estrategica nesse sentido, a politica 

"da ciencia", e a politica "para a ciencia". A politica da ciencia e o conjunto de medidas 

orientadas para proporcionar ao sistema de pesquisa e desenvolvimento, os meios para 

viabilizar o cumprimento dos objetivos socioeconomicos estabelecidos pelo plano de 

sustentabilidade s6cio-econ6mica. A politica para a ciencia e o conjunto de ayiies que os 

atores sociais devem realizar para que o sistema de pesquisa e desenvolvimento alcance a 

dimensiio, estrutura e qualidade necessarias para poder cumprir os objetivos assinalados na 

politica da ciencia. 
''!.',(,["-> 
'..)I\,;~ 
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0 planejamento politico e cientifico devem ser integrados de forma 

transdiciplinar, e isso requer essencialmente democracia no seu planejamento, participa<;iio 

da sociedade civil e de todas as institui<;oes e organiza<;oes sociais na defini<;iio das metas e 

na fiscaliza<;iio dos resultados para o exito desse processo como interesse coletivo. 

Essa reestrutura<;iio como ja vista, passa por urn redimensionamento dos 

pr6prios paradigmas cientifico-tecnol6gicos, mas o desenvolvimento dessa ciencia e 

tecnologia devem passar tambem pela reestrutura<;iio das institui<;oes educacionais de 

ensino superior. Niio se trata de dizer que a ciencia e tecnologia devem ser desenvolvidas 

somente nas universidades, mas e inegavel a situa<;iio de vantagem de urna universidade em 

rela<;iio as outras institui<;oes, pois alem de ser urna institui<;iio autonoma, voltada para o 

ensino, ou seja, a forma<;iio, seria urna das (micas formas da real democratiza<;iio da ciencia 

e tecnologia para todos da sociedade civil. Mas e claro que isso inclui tambem o fato da 

democratiza<;iio do acesso as institui<;oes de ensino superior, e a melhora da qualidade de 

todas essas institui<;oes, publicas ou privadas, com parametros ao ensino, pesquisa e 

extensiio. 

A racionalidade da ciencia e tecnologia penetra, segundo Habermas (1975) ate a 

esfera do mundo-da-vida, das relat;oes sociais e decisoes politicas, o que traz a necessidade 

de o processo de reestrutura<;iio do "fazer ciencia", ser urn processo que niio deve surgir de 

urn Ur!ico foco, urna vez que por principio, o sucesso desse processo depende da 

democratiza<;iio e envolvimento de todos os interessados, ou seja, toda a sociedade. No 

entanto, as politicas cientificas e tecnol6gicas por serem e terem condit;oes especificas as 

metas de urn sistema de pesquisa e desenvolvimento, e investimento num determinado tipo 

de ciencia e tecnologia, podem ser o foco de propaga<;iio de urn desencadeamentos desses 

processos. 
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Considera4;oes finais 

Diante do exposto nesta disserta9ao, percebe-se as contribui9iies das politicas 

cientificas e tecnol6gicas envolve tantas possibilidades quanto problemas. 

0 fato de ser uma politica, e direcionada a ciencia e a tecnologia, ja envolve tres 

dos mais polemicos e importantes assuntos da atualidade: a ciencia, a tecnologia e a 

politica. 

A pretensao dessa disserta9ao nao era, de modo algum, levar a exaustao a 

analise de tais temas tao complexos, uma vez que estes sao analisados por infuneros 

pesquisadores ao Iongo da hist6ria, e cada urn nao pode contribuir com mais que alguns 

passos a busca do equilibrio entre o entendimento e a pratica de tais temas; e mesmo 

porque, as caracteristicas e contextos de analise, se modificam ininterruptamente. 

Resta entao, tentar apreender esses momentos e esses contextos em cada 

pesquisa, como processos, para tentar fazer apontamentos continuos e estabelecer relayiies 

hist6ricas, te6ricas e praticas, entre ciencia, tecnologia, politica e sociedade. 

A principal contribui9ao que esta dissertas;ao pretendia dar, e de se pensar nas 

politicas cientificas e tecnol6gicas num novo contexto, dialogando com assuntos que 

geralmente sao desconsiderados. 

Estas politicas, relativamente recentes no ceniirio intemacional, possuem uma 

literatura escassa a respeito dos impactos, principalmente culturais que promovem estas nas 

sociedades nas quais sao aplicadas. Geralmente as aniilises em politicas cientificas e 

tecnol6gicas sao voltadas exatamente as possibilidades destas como instrumento de 

desenvolvimento econ6mico, e nao visando outras possibilidades, ou discutindo 

criticamente esse papel instrumental. 

0 que se tentou fazer nesta dissertas;ao foi tentar olhar e analisar esses temas 

com uma articulas;ao diferente. 

Para se fazer algumas consideras;iies finais e interessante haver urn breve 

retrospecto da argumentas;ao da pesquisa. 

A dissertas;ao focou a necessaria mudans;a cultural promovida por processos de 

forma9ao cultural que contribuiria a sustentabilidade s6cio-ambiental, evidenciando que 

essa formayao cultural nao e algo que possa ser imposta, determinada pelo capital ou 
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determinada por novas formas de politicas cientificas e tecnol6gicas. Esse reducionismo 

conduz a urn caminho perigoso, de nao entender que o novo contexto de possibilidades que 

se insere no final do seculo XX e inicio do seculo XXI, se caracteriza exatamente pela 

complexidade de rela<;5es entre economia, sociedade e cultura, e que se transformam 

constantemente. 

Se a forma<;ao cultural e urn processo que como afirma Maar (1995) nao se 

direciona a forma<;ao interior individual, mas a forma<;ao voltada ao todo social, incluindo a 

dedica<;ao a transforma<;ao das rela<;5es com o todo social com vistas ao direcionamento 

racional do mesmo todo a fins humanos, o movimento ambientalista e urn forte exemplo de 

movimento que desenvolveu bern esse papel de formador cultural, principalmente por ter 

consciencia da complexidade no qual estava inserido e no qual a solu<;ao de determinados 

problemas poderia se dar, e ainda, pela importilncia central que este movimento da a 
mudan<;a cultural. 

Como urn movimento de carater politico-cultural, deslocou a enfase da critica 

que acreditava na !uta de classes a fun<;ao de transforma<;ao social, para expandir a critica a 
inumeros outros focos sociais, sem e claro deixar de entender como afirma Castells (1999) 

que os principais problemas s6cio-ambientais ainda persistem devido ao modo de produ<;ao 

e organizao;:ao social capitalista, mas esse movimento elegeu o cotidiano, o modo de vida, 

como categoria central de questionamento. 

Nesse momento, o movimento ambientalista nao s6 complexifica a discussao, 

contrario aos reducionismos de ate entao, mas tambem abre margem a possibilidade de 

insero;:ao maior das pessoas no debate politico e mudan<;a de consciencia, urna vez que ha 

identifica<;ao explicita e direta dessas pessoas com situa<;5es que estao sendo criticadas e 

que estas vivenciam no seu cotidiano. 

Esse movimento prop5e urn outro modo de vida apontando na verdade a urna 

outra cultura; e e por isso que se encontra envolvido com quest5es tao diferentes, e 

abrangendo de forma tao ampla todos os aspectos sociais, e mostrando eficiencia no sentido 

de que foi responsavel por melhoras inestimaveis no cenario de insustentabilidade s6cio

ambiental mundial, na medida em que "fez cabe<;as, domou urna parte do capital se aliando 

a ele e o reconduzindo, cortejando o Estado, e dan<;ando conforme a midia" como afirmou 

Castells (1999). 
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Os principais temas abordados pelos ambientalistas e as principais dimensoes 

em que a transforma9iio cultural se processa na sociedade atraves do ambientalismo, 

segundo Castells (1999), sao as questoes sobre os conflitos que envolvem a ciencia e a 

tecnologia, o controle do tempo e do espa90, e a constru9ao de novas identidades; e ainda, 

ha urna rela9ao direta entre os temas abordados por este movimento e as principais 

dimensoes da nova "sociedade em rede": ciencia e tecnologia como os principais meios e 

fins da economia e da sociedade; a transformavao do espa9o; a transformavao do tempo; e a 

dominavao de indentidades culturais por fluxos globais abstratos de riquezas, poder e 

informav5es. A dissonilncia entre teoria e pratica que caracteriza o ambientalismo como 

urna nova forma de movimento social descentralizado, multiforme, orienta a forma9ao de 

redes e de alto grau de penetrabilidade, com urn discurso implicito e coerente que perpassa 

uma serie de orienta9oes politicas e origens sociais diversas inseridas, e fomece a estrutura 

do movimento como urn todo, urn direcionamento comurn, e consegue o inserir na ampla 

complexidade das relav5es entre economia, sociedade e cultura, atuais. 

0 fato de que essas questoes, e muitas outras, atraves da induvao do movimento 

ambientalista, esti'io sendo debatidas pela opiniao publica, promovendo urna 

conscientizavao cada vez maior e de abrangencia global, lan9ando as bases para urna 

abordagem e reorienta9ao de instituiv5es e politicas no sentido de urn sistema 

socioeconomico responsavel do ponto de vista s6cio-ambiental, revisando drasticamente as 

formas pelas quais se pensa a rela9ao economia, sociedade e natureza, propiciando o 

desenvolvimento de urna outra cultura, e urn avan9o enorme para as necessarias 

modifica9oes sociais. 

0 ambientalismo ainda vai ao encontro das premissas basicas da argurnenta9ao 

desta dissertavao, apontando a insustentabilidade do atual modelo de produvao e 

organizavao social capitalista, tanto nas questoes ambientais como sociais; e urn forte 

exemplo de como a sociedade civil organizada pode induzir mudan9as com urn grau 

elevadissimo de penetrabilidade, abrangencia e rapidez nas estruturas socio-economicas e 

culturais, enfatizando o papel essencial da politica, e porque segundo Leis (1999), a 

sociedade civil representada pelas organiza9oes de base, grupos comunitarios, movimentos 

sociais e organizav5es nao govemamentais devem ter urn papel predominante na transi9ao 

para uma sociedade sustentavel; o movimento ambientalista aponta na mudan9a cultural, 
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uma das premissas fundamentais para a reversao desta atual situa<;:ao de insustentabilidade 

e; segundo Castells (1999), os principais temas abordados pelos ambientalistas e as 

principais dimensoes em que a transforma<;:ao cultural se processa na sociedade atraves do 

ambientalismo, sao as questoes sobre os conflitos que envolvem a ciencia e a tecnologia, o 

controle do tempo e do espa<;:o, e a constru<;:ao de novas identidades. 

Dessa forma, alem de legitimar os argumentos centrais da disserta<;:ao, o 

movimento ambientalista ainda mostra os possiveis caminhos de movimentos que como o 

ambientalista, tambem discutam e procurem redirecionar a situa<;:ao insustentavel s6cio

economica, mas agora, direcionado com enfase ao ceme da racionalidade capitalista: a 

ciencia e a tecnologia. 

Ao evidenciar as possibilidades singulares de contribui96es das politicas 

cientificas e tecnol6gicas a forma<;:ao de uma cultura de sustentabilidade s6cio-ambiental, a 

disserta<;:ao evidenciou o fato de que essas contribui<;:oes das politicas cientificas e 

tecnol6gicas se encontram no fato de serem um direcionamento politico voltado ao ceme da 

racionalidade do desenvolvimento capitalista: a inova<;:ao cientifica e tecnol6gica, que 

possui papel decisivo para o modo de produ<;:ao e seu universo de interferencia (MARX, 

1985; HABERMAS, 1975; FEENBERG, 1991; CASTELLS, 1997); e ainda, devido a 
centralidade da ciencia e da tecnologia na cultura das sociedades modemas (FEENBERG, 

1999; HABERMAS, 1975; IRWIN, 1985), no sentido de que a ciencia e a tecnologia 

proveem muitas das possibilidades materiais da existencia modema (IRWIN, 1985), o que 

afirma ainda mais a releviincia da "atua<;:ao" nesse nivel. 

No entanto, politicas direcionadas a ciencia e a tecnologia movidas por 

interesses especificos sao algo relativamente muito recente nas sociedades capitalistas 

atuais, apesar de que a ciencia e a tecnologia serem apropriadas pelos interesses do 

desenvolvimento capitalista largamente desde a Segunda Revolu<;:ao industrial. 

Talvez isso explique em parte o porque de as possibilidades dessas politicas 

serem pensadas na maioria das vezes, em termos instrumentais ao desenvolvimento 

capitalista. 

No entanto, como se colocou, e exatamente esse desenvolvimento capitalista 

progressivo, o responsive! pela insustentabilidade s6cio-ambiental e, se a progressividade 

do capital e uma caracteristica estrutural ao sistema capitalista na busca do necessario 
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acumulo de capital para adquirir vantagens concorrenciais individuais, nao e possfvel uma 

reorganiza<;iio voluntaria intema ao sistema econ6mico. 

A demanda do capital por aumentar sua expansao e acumulo produz 

necessidades e habitos de vida e consumo. A inova<;:iio do produto neste caso traz consigo 

uma inova<;iio cultural de necessidade de uso, devido a abrangencia de sua propaga<;iio. 

Mesmo que essas necessidades tenbam sido criadas para o desenvolvimento e aclimulo de 

capital, depois de inseridas culturalmente em toda a sociedade, tomam-se parte integrante 

dessa cultura, tomando-se nao menos importantes. Nesse sentido, nao se pode "apagar" a 

hist6ria. 

Se ha no contexto capitalista uma necessidade progress1va de expansao e 

aclimulo do capital, esta entra em contradi<;:iio com os pr6prios limites dessa rela<;:iio com a 

natureza uma vez que os recursos naturais do planeta sao limitados por uma temporalidade 

natural de regenera<;iio dos ecossistemas, contrario as necessidades progressivas do capital, 

que precisa expandir os mercados consumidores, e o conseqiiente reinvestimento do lucro 

na produ<;:iio. A racionaliza<;iio intema da empresa, visando fins individuais, nao racionaliza 

o processo de forma estrategica e coletiva, visando a sustentabilidade desses recursos 

naturais vitais a toda a sociedade e ao proprio sistema. 

Hii urn sucateamento precoce programado do aparato tecnico da produ<;iio e dos 

pr6prios produtos. nao ha investimento em aspectos como a durabilidade dos produtos e 

sustentabilidade dos recursos naturais, o que gera impactos e degrada<;iio ambientais, 

muitas vezes irreversfveis. 

Nesse sentido, assim como esse necessiirio aumento na produ<;iio e aumento do 

lucro e condi<;iio vital para as vantagens concorrenciais, inclusive na capacidade de inovar 

tecnologicamente no processo de produ<;iio e na qualidade do produto; e na medida que esta 

16gica e estrutural ao sistema econ6mico, nenbum empresiirio tern autonomia para 

modificii-lo individualmente, visando a maior sustentabilidade s6cio-ambiental, ou 

empregabilidade de pessoas. E se o fizer, estarii fadado as desvantagens concorrenciais e 

suas conseqiiencias, por parar seu acumulo de capital. Assim, 16gica estrutural da 

progressividade impoe a inversao do racional pelo irracional, estimulando a cultura do 

superfluo, a utiliza<;iio irracional dos recursos naturais, o desemprego em massa, e 
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colocando em condi<;:oes pouco favoniveis a propria condi<;:ao de sobrevivencia do sistema 

produtivo. 

Posto que a ciencia e a tecnologia sao partes funcionais e centrals ao 

desenvolvimento capitalista, os interesses dos atores sociais de alguma forma envolvidos 

com o desenvolvimento da ciencia e tecnologia influenciam sua trajetoria, dificultando 

desenvolvimentos altemativos destas, apropriadas a interesses socio-ambientals 

sustentaveis. 

No entanto, tambem nao se !rata de determinismo tecnologico. Como afirmou 

Feenberg (2000), apesar de a maior parte da literatura das ciencias hurnanas no pos 

Segunda Guerra, ter exposto urn determinismo tecnologico que, ou exaltava a tecnologia 

pela modemiza<;:ao proporcionada as sociedades, ou a culpava pela crise na cultura 

ocidental, hoje, esta abordagem foi abandonada por urna visao que admite a possibilidade 

de diferen<;:as culturais significativas na recep<;:iio e apropria<;:ao da modemidade, diferen<;:as 

culturais estas que podem aparecer na propria estrutura da tecnologia modema, sendo que, 

dispositivos tecnicos sao formados integrando interesses sociais e valores, o que faz da 

tecnica, fundamentalmente social. 

A mudan<;:a cientifico-tecnologica no entanto, nao e condi<;:ao suficiente para 

mudan<;:as socials, mas seria urna das partes de urn processo politico de reforma, em que a 

propria mudan<;:a das formas cientifico-tecnologicas seja uma das partes de urn projeto 

politico com objetivos de sustentabilidade socio-ambiental. 

Nesse sentido, em fun<;:iio do papel que desempenha a ciencia e a tecnologia na 

sociedade capitalista, os envolvidos com o desenvolvimento cientifico-tecnologico, tern 

urna tarefa politica, e a propria metodologia e o que em grande parte identifica nao so os 

caminhos trilhados pela pesquisa, mas tambem as escolhas do pesquisador sobre o que e 

importante ser estudado, quais sao as prioridades, e a propria conduta politica de 

democratiza<;:ao ou nao dessas escolhas, incluindo ou nao outros atores na discussiio. 

Urn dos pontos fundamentais da analise de Marcuse, por exemplo, era mostrar 

que a ciencia, em virtude de seu proprio metoda, e de seus conceitos, projetou e promoveu 

urn universo no qual a domina<;:ao da natureza permaneceu vinculada a domina<;:ao do 

homem, o que segundo ele, e urn vinculo que tende a ter efeitos fatais para esse universo 

como urn todo, o que evidenciaria niio somente urna outra constru<;:ao de teorias, mas 
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tambem de uma metodologia da ciencia que difere em seus principios. A formavao cultural, 

a "cultura" tal como entendida no cotidiano, nao seria uma mera necessidade "intelectual", 

mas uma necessidade "material", porque tern aver com as ideias enquanto diretrizes para a 

concretiza<;:ao da "essencia humana", tern a ver com experiencias efetivas de forma<;:ao. 

Marcuse chega a vincular razao e revolu<;:ao. 

Hoje, a ciencia, atraves da comunidade cientifica, estabelece com a sociedade na 

qual esta inserida urn relacionamento hist6rico especifico. E nesse relacionamento que 

muitos processos se instituem, como por exemplo, a propaga<;:ao da racionalidade cientifica 

para a sociedade. As caracteristicas desse relacionamento dependerao em grande parte, das 

caracteristicas da racionalidade intema desta comunidade cientifica, incluindo as 

caracteristicas metodol6gicas, e da forma de recep<;:ao dessa racionalidade pela sociedade 

na qual esta forma peculiar de ciencia se insere. Assim, as caracteristicas desse 

relacionamento se dara em grande parte pelas escolhas politicas e as possibilidades politicas 

de ambas as partes. 

A falta de dialogo entre a comunidade cientifica e as pessoas "de fora" da 

comunidade cientifica que direta ou indiretamente sofrem as influencias dos resultados das 

pesquisas, ou mesmo financiam com impostos - ou de outras formas - essas mesmas 

pesqmsas, sao questoes que hoje, na maioria das vezes nao sao resolvidas 

democraticamente na rela<;:ao entre as partes. 

Nao se trata aqui de se desconsiderar a importil.ncia da ciencia para a resoluvao 

de infuneros problemas s6cio-ambientais, importil.ncia esta inclusive incontestavel por 

inumeros segmentos dos movimentos ambientalistas por exemplo, dos quais inclusive, 

varios cientistas participam. Nao se trata assim de se desqualificar aqui a relevil.ncia da 

ciencia e da tecnologia, mas analisar suas bases, criticamente. 

Todavia, urn novo contexto de desenvolvimento do capital, com novas formas e 

importil.ncias do desenvolvimento cientifico-tecnol6gico para a expansao do capital, novo 

papel dos atores politicos, novos atores politicos, que a busca de instrumentos para a 

constitui<;:ao de uma sociedade sustentavel em termos s6cio-ambientais se estabelece, 

perpassando a necessidade de forma<;:ao cultural para essa sustentabilidade. Mas agora, a 
esta busca se impoem outros parametros. 
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0 sistema politico, que e ainda urna das possiveis estrategias de regula9iio do 

sistema econ6mico para a forma9ao dessa cultura de sustentabilidade s6cio ambiental, 

tambem esta num novo plano, e com novas possibilidades. 

Perguntar-se a respeito das possibilidades da politica, diria Nogueira (1998), e 

perguntar-se a respeito das possibilidades que tern a politica de auxiliar os seres hurnanos a 

tentar o impassive! para com isso, acumular for9as para realizar o possivel e ir alem. Desse 

ponto de vista, o momento e 6timo para exercicios de planejamento, de probabilidade e de 

reativa9iio ut6pica, e afirma ainda (2001, p.31) que a capacidade de valorizar a politica 

como algo essencial, indispensavel depende da incorpora9ao de urn outro modo de pensar. 

Exige urna reforma intelectual, urna outra predisposi9iio para olhar o mundo, e se elevar ao 

pensamento critico. 0 quadro geral, segundo ele, combina muito conhecimento e pouca 

reflexao, e esta fortemente condicionado tanto pelo vazio etico e ut6pico no qual a 

sociedade vive, quanto por urna certa confusao a respeito dos fundamentos e do sentido do 

conhecimento, afirmando a necessidade do pensamento complexo, afirmando que essa 

complexidade nao implica aceitar a ideia de que nao ha urn "centro" organizador ou urna 

racionalidade que podem ser apreendidos, mas pelo contrario, que se deve fugir dos 

determinismos sedutores e procurar os varios "centros" organizadores desses processos. 

Nesse sentido, se a politica deve encontrar os "centros" organizadores de toda a 

atual mudan9a social, para que tenha possibilidades de ser dirigida e bern sucedida na sua 

tentativa de regula9iio e controle, e possivel reafirmar assim que como a ciencia e 

tecnologia possuem urn papel central no modo de produ9ao e racionaliza9iio da sociedade 

capitalista, e sendo as principais protagonistas do atual processo de reestrutura9iio desta 

sociedade, possui a ciencia e tecnologia urn papel de centros organizadores desses 

processos, e as politicas direcionadas a esse centro organizador, tern condi9oes singulares 

de serem melhor sucedidas na regula9ao e controle dos processos em questao, do que outras 

politicas direcionadas a outros centros que nao tenham potencial organizador tao central. 

As politicas cientificas e tecnol6gicas possuem caracteristicas fundamentais 

necessarias para contribuir para processos de forma9iio de uma cultura de sustentabilidade 

s6cio-ambiental, principalmente no atual contexto de reestrutura9iio mundial que esta ainda 

em defini9ao. Mas antes, precisam ser apropriadas democraticamente pela sociedade civil 

organizada, reconduzindo sob tal objetivo, a politica, a ciencia e a tecnologia. Nao se trata 
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de se construir uma politica cientifica e tecnol6gica imposta "de cima para baixo", mas se 

trata de buscar uma interayilo entre todos os atores sociais, incluindo a comunidade 

cientifica, assim como no exemplo do movimento ambientalista. 

No entanto, se trata de outras politicas cientificas e tecnol6gicas, com outras 

caracteristicas, e essas outras caracteristicas dependem antes de mais nada, de se questionar 

as atuais, e criar urn universo critico de discussao em que outras caracteristicas possam ser 

pensadas. 

Foi isso que em parte esta dissertayao se propos a fazer, e que com alguns 

limites o fez. Mas as pesquisas nesse sentido precisam ir muito a!em. E isso depende em 

grande parte, do uso da relativa autonomia da comunidade cientifica para repensar seus 

metodos, seus paradigmas, seus interesses e suas condutas politicas, e isso tudo, unido a 
apropriayao politica multidimensional da ciencia e da tecnologia, por todos os atores 

sociais. 
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