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Com a expansao das novas tecnologias digitais da infor

ma9ao e da comunica9ao e as piotecnologias, 0 mundo social 
e tecnico esta a transformar-se de uma forma acelerada nas 

ultimas decadas. Uma alterayao que tern dois efeitos impor

tantes: em primeiro lugar, uma mudan9a na rela9ao entre 0 

humano e a tecnologia; em segundo, uma crise da forma tra

dicional das ciencias sociais pensarem a questao da tecnica. 

1. Teen%gia e novas conjigurafoes do humano na 
era digital 

Em primeiro lugar, assiste-se a uma alterayao qualita

tiva na nossa interacyao com os objectos tecnicos. Usando 

as palavras de Mario Perniola (2004: 37), "0 cyborg filos6fi

co-sexual apresenta uma sociabilidade intrinseca, que toda

via na~ depende da intersubjectividade, mas de uma rela930 

de interfaces, que interage nao entre dois sujeitos mas en

tre duas quase coisas". 0 cyborg assume a ideia de que os 

nossos interfaces quotidianos, nas nossas carnes, tambem sao 

eles interfaces de m isturas de orgiinico/inorgiinico. De facto, 
a nossa experiencia de cyborg nao e estranha ao ser humano. 
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Jil antes Walter Benjamin tinha sublinhado que a experiencia 

da modernidade apontava para essa cada vez maior reifica
I'ao: estamos imersos em mesclas de cyborg. 

Estamos todos cada vez mais mergulhados numa "mes

cIa entre a dimensao humana e a dimensao «coisah>, atraves 

da qual, por urn lado, a sensibilidade humana se rei fica e, por 

outro, as coisas parecem dotadas de uma sensibilidade pro

pria. [ ... J Com efeito, 0 inorgiinico nao e unicamente 0 mine

ral, mas tam bern 0 cadaverico, 0 mumificado, 0 tecnologico, 

o quimico, 0 mercantil, e ofetiche: tambem este se materiali

za, se transforma em algo de abstracto e de incorporeo, sem 

por isso se transformar em qualquer coisa de imaginario ou 
irreal" (Pemiola, 1998: 175). 

Nesse sentido, 0 que nos diz Pemiola assume urn outro 

estatuto que nao se confunde com os discursos euforicos do 

pos-humano: "[ .. . J na medida em que 0 utente e transformado 

num cibernauta que navega na realidade virtual, ele aprende 

a perceber 0 proprio corpo real como lima coisa senciente, 

nao essencialmente diversa das paisagens quase sencientes 

das arquitecturas electronicas» (Perniola, 2004: 83). Nao M 

dicotomia total e clara entre 0 homem (centro da subjectivi

dade) e as arquitecturas electronicas. Em vez de estas serem 

vistas como desumanas e ameayadoras da humanidade, ou, 

no seu oposto pos-humano, como motivo de uma euforia, 

surge uma visao alternativa que problematiza a nOl'ao de ser 

humano. Nao havera antes uma especie de novas misturas 

que nos obrigam a rever algumas das certezas das ciencias 
sociais e humanas? 
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2. Crise da forma tradicional das ciencias sociais pen

sarem a questiio da ticnica 

As novas formas da tecnica, Iigadas it informal'ao digi

tali zada, afectam a experiencia contemporiinea e os conceitos 

herdados da modernidade (Martins, 2002). Surgem, a todo 

o momento, conceitos novos que desestabilizam as formas 

tradicionais adoptadas pelas ciencias sociais: cibercultura, 

cultura digital, experiencia electronica e virtual, etc. (Lemos, 

2003). Esta mudan9a e urn sintoma de uma crise que nao so 

passa pelas prilticas do pensamento mas que tambem atraves

sa outras pniticas, outras experiencia90es do mundo. Como 

afirma Bragan9a de Miranda (2005), "[ ... J nunca se falou tan

to de tecnica como no momenta em que a sua essencia parece 

ocultar-se por de tras da evidencia da sua presen9a, da varia

bilidade das suas formas e agenciamentos". 

Esta confusao actual deve-se a uma crise das n090es her

dadas no surgimento do iluminismo e do racionalismo. Uma 

situaC(ao que nos leva a procurar urn pensamento nao antropo

centrico, uma visao altemativa ao construtivismo social e ao 

determinismo tecnologico. Sugerimos duas vias para sair deste 

impasse: optar por uma hist6ria de longa dura91io que nos per

mita rever "0 tipo de codifica9aO modema das liga90es" (Mi

randa, 2005); adoptar uma outra concep9ao do humano, assen

Ie numa nova rela9ao entre ciencia do fisico e do social. 
Tal como defende Stengers, numa linha pos-ecologista, 

a separaC(ao entre 0 pensamento "gestilltico" de uma filosofia 

da natureza e a ciencia da natureza, dita object iva, comel'a 

a ser posta em causa tanto na area da Filosofia como, e isso 
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e fundamental, nos novos campos cientifieos da Ciberm:tica, 

Fisica, Biologia e Termodiniimica, criando assim uma nova 

alian9a (Prigogine e Stengers, 1979). 

Numa entrevista, I1ya Prigogine, Premio Nobel da Qui

mica em 1977, mostra-nos a genese desta divisao tradieional 

de trabalho (com 0 surgimento da eiencia modern a), sugerin

do, em a1ternativa, urn novo dialogo entre cientistas e filoso

fos, uma nova alian9a. "No livro La Nouvelle Alliance, Isabel

le Stengers e eu tinhamos longamente discutido a controversia 

Newton/Leibniz. Foi 0 ponto de vista de Leibniz, eonduzindo 

finalmente a coneep9ao de urn universo determinista e rever

sivel no tempo, que acabou por veneer. Esta eoncep9ao con

duz a no~ao de <dei da natureza». A formula9ilo destas leis foi 

assim fortemente influenciada por considera90es teologicas. 

Porque, para Deus, nao ha nem passado, nem presente, nem 
futuro. E tambem para Deus, nao ha nenhuma duvida; apenas 

existem certezas. Desde ja, no livro La Nouvelle Alliance, nos 

avanyavamos com uma nova formulayao das leis da natureza 

que abrangia a flecha do tempo e exprimia probabilidades no 

lugar de certezas" (Prigogine, 1995). Se concordarmos que a 

divisao surgida no seculo XVII se inspirava mais em logicas 

teologicas do que racionais, ja sera entao possivel urn novo 

olhar que repense essas fronteiras pelo menos no ambito das 
ciencias sociais e humanas. 

Contudo, os perigos desta mudan~a sao enormes. Tal 

como diz Teresa Cruz (2002), "[ ... J das novas coisas, nao te
nhamos a ilusao de serem meros objeetos, sobre os quais temos 

ainda a confortavel distiincia da representa9ao ou da instru-
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mentalidade". Estamos perante uma situa~ao de fragilidade 

, que apenas poder:i ser combatida por uma consciencia aguda e 

activa do que se passa. Trata-se de repensar, de forma clara, as 

nossas formas de vida, fortemente apoiadas na tecnica. 
E esse 0 objectivo deste I ivro. Recorrendo a contribui-

90es de varias areas do saber (Sociologia, Filosofia, Ciencias 

da Comunicayao, etc.), pretende criar uma maior lucidez que 

nos fa9a ver os perigos e potencialidades emergentes desta 

situayao tecnohumana e, nessa medida, fomentar 0 debate e 

completar a bibliografia sobre esta tematica. 

3. Resumo do livro 
Iremos, em seguida, apresentar urn breve resumo dos 

diferentes textos deste livro. 
Herminio Martins, no seu estimulante texto intitulado 

"Transcendences of the Net. Metaphysical intimations of the 

cyberworld", pensa 0 fenomeno emergente da ciber-teologia, 

uma nova metafisica associ ada a nova realidade tecnologica. 

Sugere que estao emergindo novas respostas, teoricas e pra

ticas, para as grandes questoes teologicas, recorrendo a con

siderayoes decorrentes dos poderes existentes e potenciais da 

tecnologia eomputacional, simulacional e virtual, possivel

mente em conjunto com as outras bio, geno ou neurotecno

logias. Segundo a nova metafisica computacional, os nos das 

redes emergentes nao precisam de ser humanos ou mesmo 

biologicos, mas poderao ser ocupados por entidades inorgii

nicas, computacionalmente animadas ou conscientes (embora 
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nenhuma delas parel'a existir ainda), ou ainda por compostos 

de tipo hibrido assemelhando-se a zombies. 

Jose Luis Garcia alerta-nos para os perigos do deter

minismo tecnologico. Sugere que as respostas, baseadas na 

intervenyao consciente e responsavel no sistema tecnoecono

mico de forma a aumentar a participal'ao dos actores socia is, 

podem nao ser suficientes. Ha necessidade de mudar os nos

sos paradigmas teoricos, de alterar a nossa concepl'ao tradi

cional do ser humano e da sociedade baseada numa crenya 

optimista na "ino\'ayao" e nas vantagens da tecnologia e da 

economia·de meicado~\ 
Adrian Mackenzie i1Jama a atenl'ao para uma das caren-

1 cias da teoria critica das ciencias sociais: a forma unilateral como 

II I pensa a tecllOlogia. Sugere que 0 trabalho de Gilbert Simondon 

'\ pode colmatar esta falha ao demonstrar que a acyiio tecnol6gica 

supera os conceitos tradicionais de normas, formas, identidades 

I I e estruturas sociais. A partir do estudo dos processos de abs

\ tracl'ao e concretizayao, 0 autor mostra-nos que os actos tecno

"j IOgiCOS poderao ser melhor compreendidos na sua complexida-
de sociotecnica como formas de "ser" com os outros. 

Durante estas ultimas tres decadas, James R. Taylor tes

temunhou a repetiyao deste padriio muito frequente: as ex

pectativas iniciais altas, encorajadas pelos aficionados entusi

asticos da alta tecnologia, terminam provocando urn relativo 

desapontamento e, as vezes, uma desilusao. Talvez, apos urn 

terl'o de seculo, seja a hora de anal isar mais profundamente as 

rawes para este subdesempenho. No seu texto, 0 autor sugere 

uma possivel via de investigal'ao. Coloca a hipotese de a tec-
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nologia, na sua versao determinista defendida pela engenha

ria de software tradicional, incorporar 0 texto errado. Os sis

temas de software, tal como sao conhecidos, sao 0 produto de 

escritores. Os "escritores" que usam 0 codigo do computador, 

baseado na logica binaria, nao podem esquecer que os pro

dutos, por e\es gerados, sao intrinsecamente fexfuais. Como 

lextos, descrevem 0 que os programadores adoptam para se 

tomarem a estrutura da realizayao das tarefas da organizayao. 

De facto, os programadores do sistema reclamam real mente 

ter escrilo "0 texto" da organizayao. Pondo em causa esta afir

mayao, 0 autor sugere uma ideia diferente de "texto" organi

zacional, como sendo aquele que esta virtual mente presente 

nas actividades continuas de pessoas e, neste sentido, 0 "tex

to" organizacional e tacito e nao explicito. Evidentemente, as

sume 0 pressuposto de que se define 0 " texto" de uma forma 

mais sociol6gica: nao como uma fotocopia estatica ou uma re

presentayao da comunical'ao organizacional, mas antes como 

reflexivamente constituido na sua relayao com a pratica e com 

os objectos - teoria da co-oriental'ao. 
Eduardo Jorge Esperanya defende que a emergencia de 

arquitecturas computacionais de partilha de ficheiros fez apa

recer, nestes ultimos tempos, um novo olhar teorizador acerca 

destas formas de socialidade. Neste texto, 0 autor analisa a 

relal'ao entre algum software em operayao, as suas relayoes 

funcionais e os modelos de agenciamento a que programas e 

agentes humanos se intersujeitam. 
Segundo Jose Gomes Pinto, contrarian do as aborda

gens reduccionistas dos conceitos de natureza, realidade 

2:1. 
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e virtualidade, e inspirado em David Hume, "0 virtual 
constitui a entidade", produzindo reaJidade, afecyao, es
tetica. 0 autor pretende mostrar como a abordagem tra
dicional das novas tecnologias como meios de produyao 
de reaJidades artificiais e virtuais limita a compreensao 
dos seus efeitos. Dito de outra forma: a identificayao ex
cJusiva da produyao de virtualidade com simulayao, 0 

seu apego aos conceitos de realidade (res) e verdade, am
putam a compreensao nao s6 das novas possibilidades 
que sao inerentes aos dispositivos de tecnologia digital , 
como tambem truncam a compreensao das novas enti
dades culturais que surgem a partir delas: a realidade 
artificial, a reaJidade virtual, 0 ciberespaco, a ciber-arte, 
etc. 

Finalmente, Jose Pinheiro Neves sugere que 0 pensa
mento de Gilbert Simondon poden! ser uti I para os movimen
tos ecologistas, na medida em que nos obriga a repensar tanto 
a visao tecnof6bica, como a l6gica tecnofil ica associada ao 
mercado e it global izayao neoliberal. Defende a tese de que 
os objectos tecnicos se individualizam movidos pela tenden
cia it concretizac;:ao, formando conjuntos complexos em que 
o humane e 0 tecnico deixam de ser categorias independentes 
e totalmente distintas. 
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