
PREFACIO 

A imersao da Iccnica na cullura enos corpos 
Moises de Lemos Marlins 

Os ensaios que Manuel da Silva Costa e Jose Pinheiro 

Neves reuniram nesta obra, como um con junto de "contri

bui,oes para uma nova Sociologia da tecnica", falam~nos da 

actual ~rtigem humana de um tempo acentrado, acelerado, 

de mobiliza,3.o total (Ernest Jiinger), ou nas palavras de Peter 

Sloterdijk (2000), de "mobilizal'ao infinita" para urn mercado 

global, que compreende individuos empregaveis, competiti

vos e performantes. 

As biotecnologias, do mesmo modo que as tecnologias 

da informa,ao e da comunical'ao, tem investido e mobilizado 

a cultura e 0 humano. E apesar de os objectos tecnicos serem 

o produto da inventividade human a, a tecnica tem-se afasta

do da ideia instrumental de simples conslrul'ao humana para 

causa do proprio homem (Heidegger, 1988). 

A ideia de crise do humano tem-se entao acentuado, it 

medida que passamos a falar de vida artificial, de fertiliza,ao 

in vitro, de "barrigas de aluguer", de c1onagem, replicantes 

e cyborgs, de adeus ao corpo e it carne, de p6s-orgiinico e 

de trans-humano. E tam bern it medida que se desenvolve a 

interac,ao humana atraves do computador, onde os chats da 

Internet, os jogos electronicos e as novas redes sociais, como 

o Second Life, 0 Facebook e 0 Twitter, par exemplo, ins\abili-
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zam as tradicionais figuras da familia e da comunidade, para 

em permanencia as reconfigurar. Acima de tudo, e a completa 

imersao da tecnica na historia enos corpos que tern tornado 

problematico 0 humano. E as biotecnologias e a engenharia 

genetica, alem do desenvolvimento da cultura ciberespacial, 

sao as expressoes maiores desta imersao. 

Nestas circunstiincias em que bios e lechne se fundem 

e em que a propria figura do homem se torna problematica, a 

palavra como logos humano entrou tam bern em crise. 0 ho

mem deixou de ser 0 "animal de promessa", como 0 definira 

Nietzsche, porque a sua palavra ja nao e capaz de prometer. 

o homem reve-se, hoje, sobretudo, nas figuras que acentuam 

a sua condiyiio transitoria, tacteante, contingente, fragmen

taria, multipla, impondedvel, nomadica e solitaria. A ideia 

de comunidade implica a confianya, mas 0 caminho do outro 

nao e doravante uma aposta garantida, dado terem so«obrado 

a solidariedade, 0 sentido e a participayao, conceitos com os 

quais a confian«a se identifica. 

A vertigem da crise e do fim, que nos tern governado 

nas ultimas decadas, anda entretanto associ ada ao risco, uma 

vertigem do comeyo dos tempos modern os, que assinala urn 

tra«o geral da vida humana. A vertigem do risco veio acres

centar uma dimensao nova a nossa experiencia, ao substituir, 

grosso modo, aquilo que era significado pelo termo latinofor

tuna. 0 risco indica que as nossas decisoes podem ter resulta

dos inesperados, que nao sao endossaveis a cosmologia, nem 

exprimem 0 sentido escondido da Narureza ou as intenyoes 

ocultas de Deus, nem resultam do calculo de uma ramo que 
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seja instancia ultima de decisao. A generalizayao da vertigem 

do risco em todos os sectores da experiencia - risco tecnolo

gico, ecologico, capital de risco, risco nos investimentos, risco 

no casamento, no relacionamento intimo, comportamento de 

risco - coloca 0 homem perante os seus limites e impede-o de 

confiar na vida eterna e nas instituiyoes que Iha garantiam. 

As vertigens da crise e do risco revelam urn mal-estar 

de civilizayao, que compreende ameayas, medos e perigos, 

remetendo para um imaginiirio de formas mel an col icas, que 

dec1inam a condiyao hum ana na sua ambiva1t!ncia e desas

sossego, do mesmo modo que no seu caracter enigmatico e 

labirintico, e dec1inam uma vida em desequilibrio, que nao 

conhece sossego, porque the niio e dado urn fundamento, um 

territorio, ou uma identidade estaveis. 

o actual imaginiirio tecnologico conjuga-se, entretanto, 

com a ideia de temporalidade, particularmente com a ideia 

de " tempo global", que e 0 tempo da "sociedade em rede" 

(Castells, 2002), 0 tempo da "economia-mundo" (Wallerstein, 

1979), enfim, 0 tempo da globalizayao. Este tempo compre

ende a importancia crescente daquilo a que Mario Perniola 

(1993) chama a "ordem sensologica". Com preen de tambem a 

implantayao de uma sociedade de "meios sem fins" (Agam

ben, 1995). E compreende, ainda, a actual cinetica do mundo, 

esse movimento de "mobilizayao infinita" para 0 mercado 

global, que ja assinalamos. 

As fornlas do imaginario tecnologico nao sao dissocia

veis, com efeito, daquilo a que Mano Perniola chama a "or

dem sensologica", que se impoe a antiga "ordem ideologica", 
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com a sensibilidade e as emo~iies a levarem a melhor sobre 

as ideias e com a bios a m isturar-se com a techne, podendo 

falar-se, hoje, por exemplo, de urn "sex-appeal do inorganico" 

(Pemiola, 2004), num processo acelerado de estetiza9ao geral 

da existencia humana, com toda a experiencia a constituir-se 

em "experiencia sensivel". Podemos dizer, por outro lado, que 

as formas do imagimirio tecnol6gico tam bern nao sao dissoci

aveis da sociedade de "meios sem fins", que e a nossa, depois 

do afundamento das verdades tradicionais, da quebra da con

fian~a hist6rica e da desloca~ao civilizacional da palavra para 

a imagem, ou para 0 ecra. "Meios sem fins", '"historia sem Ge

nese nem Apocalipse", uma hist6ria presentefsta, ou seja, uma 

hist6ria sem teleologia, uma hist6ria que nao caminha para urn 

fim, e tambem uma hist6ria que nao tern escatologia ou sintese 

redentora. Finalmente, as formas do imaginario tecnol6gico 

exprimem a acelerayao da cu.ltura e do humano e a sua mobili

za~lio, 0 que coloca 0 humano numa crise permanente. 

Neste contexto de fusao da bios com a techne, nao po

demos, no entanto, deixar de referir 0 celebrado verso de H51-

dedin, convocado no texto de Heidegger (1988: 38) sobre a 

tecnica, "hi onde esta 0 perigo, esta tambem 0 que salva", por

que e na crise, com efeito, que a humanidade se decide. 
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