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Desde bj alguns milhares de anos., sedimentou-se nos mais 
profundos estratoscu1tmais do pensamento humano 0 ponto de vista se
gundo 0 cpal 0 homeme0 soberano da ~. Todas as formas de vida 
estariam predestinadas a servi-Io e satisfazer-lhe as necessidades. Para 
romper com estas falsas fonnas fenomenais de apreensio da reaIidade 
as quaispermanecem no nivel superficialda aparencia e do senso-comum 
- toma-se indispensavel expor 0 aprimoramento lento e gradual da cultu
ra humana a fim de mostrar que as ideias que temos acerca do mundo 
vivo e que nos parecem. naturais e etemas nio passam de reflexos ideo
16gicos resultantes da ~ de detenninadas condi~ de existb1cia e 
de ~ especfficas de domi~ e controleambiental. 

Ecerto que 0 fen6meno pode ser apreendi.do pelo senso comum 
au pe1aconsciCncia de urn forma imediata~ mas 56a media~ permite a 
oompreenslodo que se oculta par tr8s deles. Ai reside. justamente, a im
portjncia do metodadialetico: fteqUentemente os fatos quese apresentam 
aconsciencia de uma formaimediata, dada au acabada - e as representa
~ que eia produz au reproduzcombase nessesfatos - sao precisamente 
a ~ completada verdade e da ess6ncia. Os fatos, tornados de uma 
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forma isolada, sao relativose abstratos; e as representacoes que a consci
encia toma como sendo expressio fiel e legitima da realidade, tomam-se 
falsas na medida em que adquirem um car3ter fixo e se mostram inde
pendentes de todo 0 processo que as engendrou. Ao captar 0 movimento 
interno do real, a dialetica liquida com a pretensa iJldependblcia dos fa
tos. Aqueles fatos que, ingenuamente, a consciencia tomava por absolu
tos e cram dados de uma forma imediata eram, na verdade, mediatizados 
por outros fatos; longe de serem independentese absolutos, eram na ver
dade relativose dependentesde um processo que os determinava. Portan
to, para que 0 saber seja efetivo e nio apenas abstrato, faz-se mister 0 

emprego da dialetica, a qual revela0 caminho paraa conscienciaelevar
se do imediato(do mundo dado e de suas representafW&s) aessencia (80 

conhecimento interior do processo). 
A dialetica da Natureza exige, para ser compreendida nos seus 

fundamentos, que se tenha em mente a identidade entre a prOpria Natu
reza e 0 Absoluto. Por Absoluto entendemos 0 que epor si mesmo e se 
manifesta atraves de sua prOpria ~~; par Natun':t.a entendemos, 
num sentido estrito, a matriz das coisas, a realidade que ~az a nossa 
experiCncia, a Tel/us Mater, correspondendo 80 sentido do tenno Physis 
para os gregos antigos. Causa de si, ea fonte originaria das coisas, prin
cipio de tudo 0 quevern a ser. Num sentido lato, significa 0 mundo que e 
dado anosSa experienciasenslvel, quer dizer, 0 mundo derivado, gerado.
E tao somente a 110 sentido estrito que deve ser entendida a identidade 
entre ambos os conceitos. Entretanto, a ~ desta identidade nio 
exclui a ~ e a dif~: ha, realmente, uma ideDtidade aa dife
~ e am. dife~ aa idadidade da Natureza consigo mesma. A. 
positividade da Naturezacontrapi5e-se a neptividade transformadora do 
traba1ho humano. Esta oposi~ sempre desaguou em duas correntes 
principais: uma. salvaguardanGJ os privilegios bumanos e sua posi~ 

predominante sabre 0 ambiente, sustentava existir ~ essenciais 
entre os homense os demais seres. salientaDdo a especificidade prOpria 
da natureza bumana como algo de autbnomo, sujeito a uma diversa or
dem de realidade daque1a das demais esp6cies naturais. eualtecendo as
sim a cultura e jUstificando a domjn~ do homem sabre 0 meie>; em 
contrapartida, uma oum corrente observava que as dif~ entre os 
homense os animais era apenas de gnu e nIo de essencia, aproximando, 
desta forma, 0 homemdo Dnmdo vivo, e, ainda, demmciando a ci\Iiliza
~ e a cultura COJD() penrersloe causa da infelicidadee degeneresceDcia 
do prOprio homem e do ambieme. Tais ~ por serem exclusivistas 
e unilaterais. se anulam 1ilUtuamente.S6· uma perspectiva dialetica das 
re~ homemlNatureza permite .0que·tem de parcial, conservar 
o que elas tem de 1egitimo e SUprassunili' 0 impasse, estabelecendo a 
oposi~ em nowsbases. Se a hist6ria humana eum prolongamento da 
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hist6ria natural, epreciso compreellder a positividade do negativo em 
gent (0 homem, agente negativo.e tan,1bem animal, Natureza) e a nega
tividade do.poIitivo.(a Natl.m:Za traz·.em si.esgermes de sua prOpria 
auto-ne~). Isto impfu:a eD1 concebera ~ natural0110 movimen
to da Natureza como sendo.a prOpria manif~ do Absoluto, 0 qual e 
identico a si mesmo; contudo,como essa identidade mo eestatica, mas 
sim uma igualdade--consigo.em movimento, ela contem nela mesma a 
dife~ e a ~. Comoveremos a segnir, 0 movimentodo Absoluto 
011 suareftexJloem si mesmose desdobrar.iem tICs momentos: 1) a Na
tureza em Ii, onde 0 Absolulo se manifesta e se autodetermina de forma 
imediata e espontAnea; 2) a Natureza fora de Ii, onde a Natureza se 
aliena de si mesma e se p5e na forma de seu ser-outro, 011 seja, se mostra 
transformadapela cultura; e, finalmente, (3) a Natureza em Ii e para Ii, 
onde. ap6s afastar-se ao maximo de si mesma, tenta reconciliar-se consi
go. 

A NATIJREZA EM 81 

For Natureza em Ii entendemos a Natureza em seu estado puro 
011 imediato, i. e., em sua livre autodetermi~. Esta se manifesta e 
apresenta sob a fonna do equilibrio harmonioso da eoosfera, auto regu
lando-se pdo concurso de uma infinidade de seres que se inter relacio
nam de forma muI1i complementar, formando, em sua exuberante diver
sidade, uma unidade org3ni.ca. A dinamicidade deste equilibrio sujeitao<> 
a cataclismos, a eat3strofes, a altera~, em soma: a si~ tempon\
rias de desequillbrio, as quais do ~ au ~ do 
todo, de ondesurgem novas fonnas de equilibrio. 

Omundo natural eurn sistema homeostatico cujos componentes 
se mantem em ~ de sua diversidade,a sobrevi.vencia de cada espCci.e 
dependendo diretamente do ftmcionamento harmonioso da ecosferacomo 
urn todo. Se ea ~dade dos seres vivos no ambiente QlW 0 lorna eco
logicamente sustent3ve1, pode-semer que a unidack da vida se conserva 
em virtude de sua diversidade e vice-versa. A interdependencia entre os 
seres vivos edo profunda que podemos afirmar, baseados nas descober
tas de DARWIN, que 0 ler vivo eUIII produto de reI~ naturais. 
".., A conformtlflio de cada ser organizado est" em relafilo, nos pontos 
mais importantes e algumas vezes mais ocultos, com a de todos os seres 
orgamzados com os quais se acha em concorrencia para a sua alimenta
fiio e habitat;ilo, e com a de todos aqueles que lhe servem de presa ou 
contra os quais tem de defender-se. A conformtIfllo dos dentes e das gar
ras do tigre, a daspatas e dos ganchos do parasita que se prende aos 
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pelos do tigre, oferece umaprova evidente desta lei" ([ ]: p.79-80). Esta 
in~ se fumou como paradigma para a ecologia. "0 grau de desen
volvimento do conhecimento, observa DAJOZ, impOs aos sabios 0 estu
do dos fen6menos naturois como se estes fossem destacados uns dos ou
tros, isolados e independentes. Ate Urn periodo recente este modo de 
pensar ajudou a ciencia a fazer 0 inventario do mundo, a sistematizar 
suas aquisifOes e foi condifilo muito importante dos enormes progressos 
realizados. Em certos campos da biologia, ainda pouco estudados ou 
demasiado vastos para terem sido completamente estudados, este modo 
de pensar e ainda util atualmente. Mas trata-se de um modo de pensar 
que se pode qualificar de metofisico. tendo-se tornado para muitos es
tudiosos um habito que leva a considerar os objetos e os fen6menos fora 
de suas ligafOes, quando a Qfiio reclproca e 0 primeiro carater que se 
impiJe a nos ao examinarmos as coisascientijicamente" ( 1978: p.21-22). 
Semelhantee0 parecerde ODUM: "... para entender uma arvore, e ne
cessario estudar tanto a floresta na qual ela e uma parte. como as cetu
las e tecidos que silo parte da arvore" (1977: p. 25). 

Sendo 0 ser essencialmente pnx:esso e a Natureza movimento, 
sua realidade esta no outro ou no deixar de ser 0 que e. A Natureza se pOe 
e se realiza atraves de sua auto-exposi~. a qual se da por meio de nega
~ mesmo nas suas mais simples Inanif~. 0 autbtrofo, por 
exemplo, sob0 influxo da energia solar, assimila elementos inorginicos 
e, a partir deles, sintetiza ou produz compostosorg3nicos. Na fotossintese 
a ~ vira consumo e 0 consume, ~. E eIa que fomece a 
base alimentar para toda a vida animal na terra. Com a divisio natural 
do trabalho entre os que produzem materia viva. os autOtrofos. e 05 que 
se apropriam do produto de seu trabalho, os beter6ttofos. produzindo 
materia viva se:cund3ria, tern inicio 0 grande enigma de toda a hist6ria 
natural: a apropri~ e a esplo~ do indMduo peIo individuo. Se, 
para 0 autOtrofo. a vida ea ~ ou assimiJa~ dos elementos iDor
gAnicos, para 0 beterOtrofo a vida e a ne~o da pr6pria vida. ne~ 

do outro de que depende e por meio do qual se alimenta. Esta divisOO do 
trabalbo conduz a fo~ de estruturas ecossistemicas e de cadeias 
tr6fu::as. Instaura-se, a partir dai, a ltlta das espeeies, que passa a ser 0 

motor da histOrianatural e a chave para a compreensio da evo~ dos 
organismos viventes. Porem, entre a paz e a guerra na Natureza. h3 0 

pacto - a cooperacao, a integr~~ a ajudanultuae a simbiose.0 autOtro
fo, por exemplo, embora se nutra pot si prOprio gracas afotossintese e a 
quimiossmtese. nio eauto-suficiente em rel~ aos demais seres beter6
trofos. A pr6pria fotossintese dos vegetais c1orofilados pressup6e a respi
~. quee0 processo inverso realizado pelos animais. Com efeito, en
quanto pela fotossintese 0 vegetal armazena energia, peIa r~ 0 

animal libera calor e energia. A fotossintese e, pois, uma ~ pelo 
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avesso: enquanto na pnmeira 0 vegetal assimila gas carbOnico e libera 
oxigenio, na segunda 0 animal inspira 0 exigenio e expele gascarb6nico. 
H3, portanto, entre os aut6trofos e os beterOtrofos, uma rel~ contradi
tOria e interdependente. Se ecerto que sem os vegetais tornar-se-ia im
possivel a existencia dos animais na terra, IS igualmente certo que sem os 
animais os vegetais ver-se-iam privados do waxido de caibono que os 
alimenta e lbes possibilita a realizaeao dafotossintese. 

Mas para que baja a p~ orginica. faz-se indispensavel a 
ocorrencia da reprodu~io dOl &gentes da produ~lo, a r~ dos 
seres vivos. AD copular ou multiplicar-se 0 individuo segue inexoravel
mente 0 seu prOprio instinto; mas este ato singular, reprodutivo, e ao 
mesmo tempo um ato universal pelo qual a prOpria especie se serve do 
individuo para perpetuar-se. Em nome da sobrevivencia da espeeie, mui
tos animais arriscamou sacrificam suas vidas em defesa da prole ou da 
sociedade a que pertencem. Embora para 0 anima1 nio haja valor mais 
elevadodo que a vida, eles, mesmo assim, a arriscampois, na sabedoria 
basica do seu instinto, sabem que a espeeie enquanto universal tem mais 
import!ncia que a vida singular. E. com a morte do individuo, entram em 
~ as bacterias e os microorganismos que decompOem e retiram as 
subst8nciasminerais contidas no organismo morto e as reintroduzem nos 
cielos. sao muitas e surpreendentes as formas pelas quais a vida se entre
~ com a morte. 0 prOprio ato de estar vivo e, a cada momento, um 
morrer parcial e relativo. 

A interdependencia dosseres vivos na Natureza. a collCOl'lincia 
dos vegetais em busca de aguae luz, 0 esforeo dos anilnais em ~ as 
fontes de alimento, a defesa do territOrio, 0 duelo e combate dos machos 
pela posse das remeas, a sel~ das sementes au avos que conseguem 
sobreviver - todos esteseventos podem ser compreendidos sob a expres
sao Iota pela IObrevivfm::ia ou luta daI especies. Se a hist6ria natural 
pode ser descrita sob a forma de uma luta das especies, podemos dizer 
quena prOpria objetivac;40.da Natureza estJo postos os elementos confli
tantes quesOO a sua mola propulsora. Considerada em si mesma, em sua 
positividade, a NaturezaconteIn e encerra os germes negativos que a le
vam a uma continua a~, Com efeito, a histOria humana eurn 
prolongamentoda histOria natural. Com 0 surgimento daespCcie humana 
a Natureza se encaminba para ummomenta de ruptura e de significativas 
modifi~, resuItantes do ....nw quantitativo da influ!ncia e do 
poderhumano sabre 0 ambiente graeas ao usa e descoberta de teenologias 
cada vez maiscomplexas. 

. Pode-se dizer que os hominideos comecaram a seguir um cami
nho prOprio quando passaram a andar sobre os prOprlos pes, deixando 
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libertos, paraa exec1JIitio ileoutras atividades, os membres: superiores. A 
emanci~ dos membros'SUpeRORS sO tem paralelo com a ~ da 
linguagem, que emancipou' 0 pensamemo.do mundo feDomenal. penni
tindo assim a ~ de mitos. religiaese formas definidas de cuJtura. 
Dos antmp6ides aoshominideos - e destesaos'bomo:teis.alinha evoluti
va que descreve 0 itinerario que desembocou··no aparecimento final da 
humanidade. Mas afina1, 0 que eo homem? Definimo40'oomo um ani
mal cultural - pois eprecisamente a capacidade-de produzir artefatos, 
idCias e ideologiasque fez com que 0 homemsediferenciaae e se afas
tasse do mundo natural. Procurando ·diferenciar'0 que hi de. natural e 
cultural no homem., LEVI-SlRAUSS afirmaque e natural·tudo aquilo 
que euniversal, quer dizer. aquilo que nIo eaprendido. oem dependente 
de uma detenninada sociedade OQ ~. E adturaI. por outro lado, 
tudo 0 que se lip as normas, 80S costumI:ls; em:soma, a~ de um 
grupo humano determinado, apresentando os atributos do relativo e do 
particular (1982: p.47). Enquantogrande parte do comportamento ani
mal determina-se pela ~ biolOgic;a, no homem a aprendizagem 
co~ a partir do nascimento. quando pela socializ~ 0 individuo vai 
assimilando a tradi~ extema dogrupo em que vive. A cultura e a via 
que a bllmanidade eocontrou para adaptar-se ao ambiente - ou para 
adapta-lo a si pr6pria. 0 que caracteriza a natureza bumana ea sua ca
pacidade inedita de produzir cultura. Epelo seu trabalho e pelo seu estilo 
de vida que 0 homem vem a ser 0 que e: um ser biocultural. Peloseu tra
balho, 0 homem da forma aNatureza e se transforma por fOI\2 do seu 
prOprio .agir. Enquanto os animais usam como instrumento 0 prOprio 
corpo - .oumesmo, emcarater esponidico e eventual, certos objetos en
contradosnoambiente. comoos primatas e alguns p;issaros que apanham 
com 0 bico um graveto e 0 lItiJizam para retirar insetos escondidos na 
casca das 'arvores -. os homens criaram artefatos exuaeorp6reos para 
mediatizar'c·complementar a sua ~ sabre 0 meio. De uma maneira 
geral, a cultura e' uma realidade extrabiol6gica. transferivel e que pode 
ser adaptada a um nUmero infindave1.de.situatw&s. 0 que :reptesenta uma 
notavelvantagem sabre os outros animais. Com efeito. por ser tIansferi
vel, 0 homeme0 herdeiro da~. 'reoebendo a experiCncia aeumula
da por todos os seus anteeessores. E sendoextracorp6reos os instrumen
tos e cqetos utiliiados peto homem, podem ser postos de lado, 
substituidos e recriados paraatender as novas exig&tcias OQ desafiosque 
se apresentem. &ta. flexibilidade da culturaface as circunsthcias ciaao 
bomem um grande trunfo naluta pela sobrevivencia, umavez que. diante 
de al~ dnlsticasno· -ambieilte, como as' que ocorreram na pre
hist6ria. em que por- v3riasvezes 0 clima de quente se tornou extraordi
nariamente frio, muitas criaturas se extinguiram , enquanto 0 homem 
pode fazer ajustamentos culturais - comoabrigar-se em cavemas, utilizar 
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o fogo para aqeeeer-se, vestir-secom peles quentes, etc. Complementan
do a biologia, a tecmca pode supIantar ou contomar as deficiencias cor
porais do homem. 0 que0 punbocerrado nio pode quebrar, fa-lo 0 mar
telo; 0 que a mio em posi~ cOncava nJo apanha com perfei~, a cother 
o executa; quando a mem6ria falha, recorre-seao livro, etc. Talvez a ca
racterlstica mais importante da teenica seja a sua complexifi~ cres
cente. 0 homem produz ferramentas que the pennitem criar novas e di
versas fenamentas. Cada aperfei~to tecnico pennite e possibilita 0 

surgimento de estruturas mec3nicas cada vez mais aperf~ e com
plexas. Esta acum~ aditiva de tecnologia, esta sobreposi~ de in
ventos exerce cada vez mais uma influenciadeterminante sobre 0 proces
so de homjnj~, abrindo-lhe urn borizonte sem precedentes de 
possibilidades inexploradas. ao tempo em que os seus controles inatos, 
geneticamentedeterminados, se debilitam, sendo substituidospor contro
les extrabiolOgicos au culturais. 

Urn primeiro passo decisivo no caminho da homjnjz~ foi 
dado quando, diante de dois blocosbrutos de pedra, urn inventivo gCnio 
primitivo arremessou urn contra 0 outro, obtendo a partir dai diversos 
instrumentos. Urn segundo passo crucial ocorreu com 0 uso e 0 controle 
do fogo, possibilitando ao homo ereetns bbertar-se das limi~ que 
lhes eram impostas pelo ambiente e domina-Io. Adorado e temido, 0 fogo 
foi a primeira fonte de energia a ser dominada por nossos ancestrais pre
histbricos. Fonte de luz e calor, 0 fogo fomeceu uma defesa contra 0 frio 
e os animais notumos, bern como uma arma poderosfssima, com a qual 
podiam investir contra qualquer fera. 

Pouco sabemos a respeito da cultura espiritual do bomem pre.. 
histbrico,a nJo ser que sepultavam ritualmente os seus mortos. Deixaram 
ta.Inbem diversos produtos artfsticos, dentre os quais ocupa lugar de des
taque uma magnifica arte parietal, que sugere, pela abundAncia de ani
mais em ~ com homens, nIo a ~, mas uma continuida
de entre 0 mundo humano e 0 animal. 

Contudo, recorrendo a docuJnenta9Io antropolOgica disponfvel 
sabre sociedadesque viveram em est3giosconespondentes ao paIeoJjtico 
superior e fazendo, com a devida prudencia. uso da analogia, podemos 
conjecturara respeito do que pensavamos homenspaleoliticos. 

Vivendo em contato intima, constante e direto com 0 ambiente 
selvagem.a ideologiadestas sociedadesdo revela a linha de ~ 

que ~ entre a humanidade e os animais, Ha, de uma maneira ge
ral, uma grande igualdade axio16gica entre todos os seres vivos. tiE muito 
dificil para nos compreender corretamente esta ideia da tdenttdade jim
damentaJ e completa do homem e dos outros animais, salvo no que con
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ceme afOmJQ 410 corpo; e enuBs,diflcil entender que a idlia dos indios 
e todavia ainda nuBs ampla; porquanto nlJo faz nenhumo diferenfa 
excetuando a forma do corpo - entre os objetos ammados e os inani~ 

dos" (...) "A rnentalidaJ:/e primitiva pensa e sente ao memw tempo todos 
os seres e os objeto« como homOglneos, quer dizer, participante de uma 
mesma essencia ou de um' conjunio de' qualidades"" (LEVY
BRum..,1974:p.10). MAX SCHFLER"baseando-se em GROETIlUSEN, " 
afirma: "NlJo apenas os chamodos primitivos se sentiam totalmente afins . 
e unidos ao muRdo animal e vegetal de seu grupo e 'de seu dmbito, mas 
inclusive uma CIIltura too elevada como ada india se baseia no indubi
tave! sentimento da unidade entre 0 homed. e TOoo 0 VIVENTE. Os 
seres - planta, "'imal. homem - dando-se aqui em reJafllo ativa e de 
igua! para igual essencialmente enlafados numa grande democracia do 
existente" (1974: p.12). Esta:forma de pensar se retletena linguagem, ja 
que muitas socicdades desoonhecem urn nome generico para "animal". 
"Nomeiam aos t1IIinuBS em parliClllar. da mesma forma que muitos no
meiom, por exemplo, as iuvores emparticular, sem ter, nl10 obstante. um 
conceito comum de ARVORE. Aqui se inclui tambem evidentemente 0 

homem - ao menos linguisticamente, mas 0 linguistico esempre um pre
cipitado do pensado - niio como oposto a principio aos animais, mas 
como um ser ordenado paralehmlente a elegit (LANDMANN, 1961: 
p.12). A ideologia destas sociecIiIdes reflete adequadamente a ausCncia 
de dominio material sabre 0 ambiente ao aeeotuar as semelhaneas entre 
todos os seresvivos. Os povos nOmades creem que os animals sao dota
dos de inte1igencia e sentimentos iguais aos buma~ e que, da mesma 
forma que os humanos, possuem almas que sobrevivem a morte fisica, 
sejaerrandoao mdor como espirifos c.1esenciIimdos au voltando a nascer 
em formas animais (FRAZER. 1944: p.618), 0 respeito que os se1vagens 
tributam a Natureza nio se n:sttinge apenas 80S animais - os vegetais 
sio igualmente tratadoscom a devida consi~. A razao deste com
portamento reside oa ~ deque0 mundo em geral esta aoimado e as 
plantas e-as8nroresdo do ~ aregra, Acreditam que todos os ve
getais do dotados de 'U1D8 energiaau, tem uma alma semelhante asua e 
os tIatam de acordocom tal pindpio. Daremos aqui primeiramente al
guns exemplosde CORmnes e creor;as de algumas tribos em re~ ao 
reino vegetal para, a seguir, ilus&rar como eles se portam diante dos ani
mais. 

"Os iroqueses",diz FRAZER" "acreditavam que coda especie 
de tit'vore, arbusto;planta e erva tmr seu proprio espinto e costumavam 
agradece.../Ds;por todos as beMjlcios recebidos. Na Africa Oriental, os 
womka imag;nam que coda QrvOTe e especialmente cada coqueiro tem 
seu espirito; "0 destruifiio de It1IJ coqueiro e equivalente a um matnci
dio, pois a arvore lhes do vida e afjmento tal qual uma miie asua criatu
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ra". Os mongessiamesescreem que existemal1lJOS por todas as partes e 
que destruir algo. seja 0 que for, fOrfosamente expulsa uma alma; pelo 
que nlJo quebrara um sOgalho da IIrvore. "como ndo quebrarla0 brDfO 
de lima pessoa inocente".Estes monges silo budistas e, como se ve. 0 

animismo. embora nlJo seja uma teona jilosOjica 1IJOS 11m dogma' selva: 
ge'" e comum. Joi tncorporado ao sistema de uma reJigiiJo historlca" 
(1944: p.142). (...) "Hadeterminatios casosem que sO em certas Ilrvores 
011 classesde lIrvores habitam os espiritos. Em Grbalj. DalnrOcia. dize", 
que entre as grandesfaias. carvolhose outras tirvores. ha algullJOS que 
estllodotadas de a/1IJOS 011 "sombras" e semprequefosse derrubada uma 
destas IIrvores. deVia morrer 0 talodor 011 ao menosftcar inva/idopelo 
resto de seIlS dias. Se um lenhador teme que alguma luvore demibado 
par ele sejapertencente a esta classe especial. deve corlar a cabeca de . 
uma galinha sabre 0 toco que cai», com 0 meS1l'lO 11IQChado com que 
conou a Iuvore.lsto 0 protegera de 11m dononiesmoque.a arvDre corta
da fosse uma das de "classe ammada". (...) "Se as Ilrvores "eStliOanima
das, necesmamente siJo sens/veis e 0 aorta-las convei1e~se "iunaiJpe
rDfllO que divera ser executadacom 0 maiorcuidadoe deli~adezfi.' 8'1;", 
de que 0 seu safrimento seja minorado. Pots 0 talador estiipido e gros
seiropoderia ser punido pela Itrvore que. ao cair, revolver-se-ta contra 
ele e 0 destrrJfarla com 0 sell peso. Quandoesta camdo 11m carvalho "dIJ 
taisgemidose gritos que podem ser ouvidosa mais de II11Ia milha. como 
se esuvesse se lamentando 0 genio da Iuvore". (...) "Osindios ojebways 
raramente corlamluvores verdes 011 viventesporquepensamem suador 
e alguns dos Clll'andeiros asseguram ter owido os ge~idos dasarvores 
sob 0 mochado. Arvores que sangrame emitemgrltos dedor ou indigna« 
flJo quando estlJo sendo cortados 011 queimadOs se enco"tram com fre
quencia nos livros chineses e ainc/a em historlas correntes" (1944: 
p.143). (...) "(Jutras vezes sao as al1lJOS dos defimtos aquelas que. se
gundo se ere, animam as Ilrvores. Na Australia Central. os membrosdo 
tribo Dierl consideram altamente sagradas certas IIrvores nos quais su
pilem tere", se trans/ormado seus pais; par esta raziJo. falam delas com 
reverencia e diIo mostrasde cuidadosearemados para que niio as cor
te", 011 queimem. Se os colonos os solicitom para cortor as tlrvoreS com 
machado. protestam energicamente assegurando que se 0 jizessem nlJo 
terlomsorte e seriam castigadospor nilo protegerem os seus progenito
res. Alguns jilipinos creem que as al1lJOS de seus avOs estiJo em cmas 
IIrvores e par isso as respeitam. Se se veem obrigados a cortar alguma, 
desculpam-se diante do Ilrvore dizendo ter aida 0 sacerdote quem os 
abrlgou a tanto. Os esplrltosmorampreferencialmente nos Ilrvores altas 
e majestoSQS com grandes ramos estendidos. Quando sussurramas fo

') . 
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/hasao vento, os nativos imagmam que ea voz do espirito e nunca pas
sam proximo de uma destas arvores sem inclinar-se respeitosamente e 
pedir perdlJo Of) espirito por perturbar seu repouso e qutetude" (1944: 
p.I46). 

"Namaioriaou na totalidade destes casospredominaa ideta de 
estar0 espiritocomo que incorporadoaiuvore: a anima e perecera com 
ela. Mas segundooutra opinilJo, provavelmenteposterior, a Qrvore nlJo e 
o corpo, mas a moradado espirito arboreo, quepode emror e sair como 
Ihe convter" (1944: p.I46). Afirma FRAZER: "Quando se chega a con
siderar a iuvore niJo tomo como 0 corpo do espirito orboreo, mas sim
plesmeme como sua morada do qual pode prescindir se 0 quiser. fez-se 
um DVaTlfO importanle no pensamento religiosa: 0 animismo esta cami
nhandopara 0 politeismo. Em outras palavras, em lugar de olhar cada 
Qrvore como um ser conscientee vivo, 0 homem somente a V~ como uma 
massainerte e sem vida na qual reside por pouco ou muilo lempo um ser 
sobrenotural que pode passar livremente de uma tirvore a oiara, gozan
do de certos direilos de possessilo ou dominio sobre todo 0 bosque e, 
cessando de ser uma alma do arvore, chega a ser um deus do selva. TlJo 
logo 0 espinto arMreo Be libertou em certa medido do tirvore em parti
cular, comeca a mudara suafigura e a lomar a humana, em virlJlde do 
lendenciageral do pensamentohumano de revestir de forma humana os 
seres espirilJlais abstratos"(1944: p.I48). 

sao inc::ontaveis OS exemplos que FRAZER oferece, no Ramo de 
Ouro, comprovando a profunda v~ dos povos antigos em re~ 

aosvegetais. Mas 0 que transcrevemos esuficiente para dar alguma idCia 
das alitudese cre~ deles a esse respeito. Cumpre-DOS agoradescrever, 
para completar este quadro, algumas observincias e costumesdos povos 
arcaicos para com 0 reino animal. "Considerando a todos os animais 
vivospralicamenle no mesmoplano de igualdodeque 0 homem, 0 ato de 
malar e comer 11m animal deve assumir um aspecto muilo diftrenle do 
que representa para nOs. que consideramos a inlelighrcia destes seres 
lilo dislante e inftrior a nossa e lhes negamos a posse de uma alma 
imortal. Por isso, dentro dos pnncipios de sua nislica filosofia, 0 caca
dorprimilivo que mala um animal se acha exposto a uma vinganfa, seja 
do seu esplrilo desencamado seja de lotios os animllis do mesma espe
cie, aos quais 0 considera unido - do mesmaforma que os humanos- por 
IDfos de porentesco e obrigtlfiJes do "divido de sangue", e, por esta ra
ziJo, obrigadosa ofender-se pela injUria cometidaa um dos seus" (1944: 
p.618). "NormaJmenle 0 selvagem concebe os animaiscomo dolados de 
almas e inleligencias semelhanlesas suas e, par isso, nalJlralmente os 
trata com andIogo respeito. Do mesmo modo que procura apaziguaros 
espiritos dos homens que malou, assim procura propiciar os espiritos 
dos animais a que deu CDfa. "(...) "Embora preze e respeite mais ou 
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menos as almas de todos os animais, trata com particular. deferencia os 
espiritos dos que silo uteis ou formidtiveis.em re/afiJo.a seu tomanho, 
forca e ferocidade. " Para estes aaimais, as cerimlmias e as regras do 
mais complicadas do que aquelas devidas aos anirnais que, do ponto de 
vista humano, do ."imiteis" OU "insignijicantes". (1944: p.265) 
"Congruente com este principio, 0 selvagem faz regra respeitar a vida 
dos animais ferozes e perigosos que podem praticar uma vinganfa san
grenta pela matanca de um dos seus. Os crocodilos slio animais desta 
classe. SOsllo encontrados em paises quentes onde, via de regra, 0 fl/i
mento e. ahundante e 0 homem primitivo em consequencia tem poucas 
razlJespara mata-los, pois sua came e seca e de mau gosto. Par isso e 
um C0stu~ entre alguns selvagens respeitar os crocodilos, ou melhor, 
mata-los somente obedecendo a lei da divida de sangue, isto e, em re
presaLiapela mOtQnfa de homens feita pelos crocodilos." (1944: p.618) 
Os indigenas de Madagascar, da mesma forma que os dayakos de Bor
neo, sO matam crocodilos em vinganya pelamortedeom de seus amigos. 
"Creem que a inconsiderada mone de um desses repteis sera seguida 
pela perda de vida humana, de acordo com 0 principio da Lex Talionis. 
As pessoas que vivem nos proximidades do lago Itasy, em Madagascar, 
fazem uma proclamDfilo anual DOS crocodilos, adverttndo-lhes que vin
garllo a morte de seus amigos matando em troca 0 mesmo numero de 
crocodilos e aconselhando a todos os crocodilos prevenidos para que se 
mantenham ofastados. pois niJodesejam lutar com eles mas somente com 
seus parentes de mO indole que arrebatoram vidas humanas" (1944: 
p.619). "Quando os cacadores cafres estavam lancando uma chuva de 
dardos sobre um elefante, gritavam-lhe: "niJo nos mate, grande senhor; 
niJo nos incomode nem nos pise, poderoso chefe", Quando ja Q haviam 
mono Ihe pediam desculpas, sob a alegafilo de que 0 ato tivesse sido um 
puro acidente. Como demonstrafiio de respeito, enterravam sua tromba 
com muita solenidade. pois diziam que "0 elefante e um grande senhor; 
sua tromba ea sua milo" (1944: p.623). 

Mas os nativosnJo podem poupara todos os animais. Ve-se for
~, pela sua nea:ssidade deobter alimento, a mata-los, ')to mesmo 
tempo, faz tudo 0 que pode para apaziguar sua vitima e seus parentes. 
No proprio ato de mota-to da testemunho de seu respeito, tratando de 
desculpar-se ou ocultar sua particiPllf.{Jo na marie dele e prometendo
lhe que seus restos serso tratados com honra; assim, espera apaziguar a 
vittma e induzir a seus companheiros a se confonnarem a jim de mata
los tambem. Por exemplo, era uma regra entre os kamchatkos nilo matar 
nunca um animal marinho ou terresire sem dar pnmeiro desculpas e 
rogar aoanimal para que niloii levasse a mal. Tambem ofereciam nozes 
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de cedro (PiIuIs Cembra) e outras coisas para que eles acreditassem que 
nao·iam ser vitimas mas sim hospedes de uma festa. Pensavam que isto 
impediria aos outros animais da mesma especie que se tornassem esqui
vos" (1944: p.620-621). Por vezesoertas tribos dispensam urn tratamente
desigual aos animais, dando maior conside~ aos que se sobressaet\\ 
pela sua fo~ e ferocidade. Era 0 que ocorria com os stiens do Camboja 
em re~o ao elefante. Temendo a ~ da alma do animal que, uma 
vez motto, ficava errando por at. eles 1he dedicavam sacrificios com uma 
pompa toda especial, os quais duravam sete dias. Os indios norte
americanos tambem adotavam urn. padrlIo diferenciado. "0 urso, 0 bufalo 
eo castor silo manitus (divtndades) que proveem alimentQfilo. 0 urso e 
fomudavel e bom de comer. Rendem-lhe cerimonias, rogando-lhe que 
/hes permitam come-to. embora saibam que isso nllo seja do agrado dele 
(... ) 'j4 cobeca e as gorras serao objeto de homenagem Outros animais 
sao tratados igualmente por razoes semelhantes... Muitos dos animais 
mani/Us. niJo sendo terriveis, slio tratados freqiientemente comdesprezo: 
a tartaruga, a doninha e a roposa, etc. " A distinfiJo einstrutiva: os ani
mais terriveis au comestiveis, au ambas as coisas, saotratados com res
peito cerimonioso. Os que nilo silo nem formidllveis nem comestiveis sao 
desprezados" (1944: p.625). 

Muitos outros anirnais, embora nao sendo terriveis ou perigosos, 
eram <qetode respeitopor seremvaliososou comestiveis. "Os cacadores 
do Alaska conservavam os ossos das martas ecastores fora do alconce 
dos caes durante um ana e depots os enterravam com cuidado, temendo 
que os espiritos que cuidavam das martas e castores se indignassem 
com 0 tratamento recebido e por isso esses animais nllo serlam mais 
apanhados nem monos" (1944: p.625). Os exemplospoderiam se suceder 
ascentenas. 

o que mais chama aten~ na co~ da mentaJidade 
areaica, e-a grande igualdade axiolOgica entre OSseres vivos. A Natureza 
evista como uma grande biocracia, onde todos os seres tem 0 sen lugar e 
o seu direito·p6prio a existencia. A· C891 80S animais e sempre uma 
aventuraincerta e problema.tica., pois tanto 0 ~r pode voltar demIos 
vazias como pede simplesmente nao mais vohar, on seja, transformar-se 
em ~. Contudo, vimos que,mesmo no interior desta biocracia, urn 
~ incipiente de estratifi~ ou bierarquia de valores: os vegetais 
mais imponentes e frondosos eram tratados com mais respeito do que os 
arbustos e outros vegetais que tivessem uma "sombra" de menor porte; da 
mesma forma, os animais que sobressaiam pela sua ferocidade, for~ 

tamanho ou utilidade eram <qeto de particular c:Iefermcia, ao contr3rio 
daqueles que, na perspectiva dos selvagens, eram tidos por inUteis au 
insignificantes. Ora, 0 crnerio valorativo que estJo se estabelece provem 
evidentemente das re~ materiais e concretas entre os homens e estes 
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seres vivos. A repeti~ regular e constante da caca de certos animais 
conduz aideia de que eles existem para serem ~, 0 controle mate
rial conduzindo a uma co~ ideologica de dominio. Constatamos 
portanto a ~ j3 nas sociedades selvagens, dos primeiros indicios 
de uma ideologia ambiental de poder, conquanto ainda fnigil e inconsis
tente. Podemos presumir, por analogia, que a mentalidade paleolitica, 
adotando urn estilo devida semelhante, devia ter uma co~ similar. 

Afigura-se--nos p1ausivel sopor que certos traeos culturais que se 
apresentam de forma universal ou ampla entre os selvagens estudados 
pelos antr0p6logos deviamtambCm fazer parte da vida das antigas socie
dades paIeoliticas. Sendo coneta esta hip6tese, seguramente a magia, 0 

totemismoe 0 xamanismoja estariam presentes desde os temos mais re
matos. 

Dentro da co~ magica da Natureza, nada ocorre par aca
so, Dada acontecepor efeito de leis independentes da histOria dos homens 
(LENOBLE, 1969: p.43). E peculiar ao pensamento magico a crenca 
numa unidade simp3tica entre 0 homem e 0 mundo, entre 0 microcosmo 
eo macrocosmo (MAUSS & HUBERT: 1974: p.l02-103). Esta concep
~ acba-se expressa na cetebre T~ deEsmeralda., ondese Ie: "0 que 
esta embaixo ecomo 0 que esta em cima e 0 que esta em cima eigual ao 
que esta embaixo, para realizor os milagres de uma unica coisa" 
(TRISMEGISTOS, 1978: p.127). Recorre-se Ii magia tanto para suple
mentar ou completar a teenica como taJnb6m para atingir-se resultados 
para os quais nJoexistemtecnicas conhecidas ou disponiveis (COEUIO, 
1985: p.8). Como 0 controle sobre a Natureza era bastante prec8rio, a 
crenca na magia transmitia ~ 3queles que realizavam empreen
dimentos incertos, arriscados ou perigosos, servindo de lenitivo para 0 

medo e a iaseguranca que sentiam diante de urn ambiente hostil. Inter
pretando 0 pensamento dos trobriandeses acerca cia magia, 
MALINOWSKI afirma que eJa e concebida como algo essencialmente 
humano. "Nllo euma forfO da Natureza. capturada pelo homem, de al
gum modo. e colocada a seu servico; e, essencialmente, a ajinntlfllo do 
poder intrinseco do homem sobre a natureza" (1973: p.293). A magia 
representa, portanto, 0 desejo de poder do Romero, poderque nIo havia 
alca~ ainda a nivel material, mas que anteeipava a Dive! siInbOlico. 

Da mesma forma que a magia, 0 totemismo tambem devia fazer 
parte da cultura das sociedadespaleolfticas. Trata-se deurn sistema social 
e, ao mesmo tempo, religioso, que postula uma continuidade ou intima 
~ entre urn elemento da Natureza (animal, vegetal ou mais 13

ramente urn fenOmenometeorolOgicoou coisa inanimada) e um grupo 
social. Assim, certo ell afinna que todos os seus membros do parentes 
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OIl desc:endentes da jib6ia, seu totem. (0 termo "totemismo n. denva de 
"ototeman", expressIo que na lingua Algonkin significa "ele emeu pa
rente" ~ referindo-se 10 totem ao qual 0 di eaparentado). Vejamos um 
exemplo para ilustrar esta ~. Certa vez om explorador estava a 
COD.VeJS8I' com um indigena que tinha par totem a lontra. "Uma lontra 
cruZpu em linha reta 11m rio proximo. Ao ve-la; exclomou: "Veja como ell 
cruzo moravilhosamente 0 rio!" Contra todas as observQfoes acerca de 
quese somente queria dizer que esse animal era seu genio tutelar, se 0 

uma a ele lima peculiar corrente de forca e outras coisas do genera. 0 

aborigine manteve intransigentememe que ele mesmo era realmente essa 
lontra" (LANDMANN, 1961: p. 14). Como se va, para eles OS limites 
da esfera do.eu do mais ampIos OIl pelo menos diferente do que nOs 0 
concebemos. Percebe-secIaramente, a partir daf, que 0 totemismo postu1a 
umaprofunda continuidade entre0 homem e a Natureza, cujavin~ 

intima ea prOpriarazio <le .ser da existencia social primitiva. Contudo, 
alem de identificar o.homem com a Natureza, LEVI-STRAUSS demons
trou que 0 sistema de c~ tot&nico serve para diferenciar os 
grupos bumanos no interior da prOpria socicdade. Em soma: 0 totemismo 
e uma prova cabal tanto do respeito tributado aos animais e vegetais 
como do entJ'eJat?mento OIltolOgico existente os homens e os demais se
res vivos. 

Um ~ ponto a considerar, alem da magia e do totemismo, 
mas a eles diretamcnte ligado, do os desenhos ou gravuras .,re-hist6ricos 
de figuras com ~ bumanos e animais encoDtrados em algumas ca
vemas como a dos..Trois Frere au a de Lascaux. Os homensmascarados 
at enamtrados do.interpretados como sendo feiticeiros ou, mais propri
amente, xamIs. Ora, sabemos queos indios, ossiberianos e osaustraIia
nos acreditam que a mom e as doen~ resultam da atuaIWIo de espiritos 
maIeficos que, aose apossarem do corpo, as provocam. 0 xamii ejusta
mente 0 especialista naarte de curar os doentes, sua tecnica consistindo 
na possessio e controle de espiritos. A origem do poder ()I.! do conheci
mento deque 0 xamI edotado vem-lbequase sempre atraves de um ani
mal mensageiro OIl intennedWio dos espiritos. Entre os bororo do Brasil, 
P.ex., 0 candidatoa xami e eleitopelos espiritos, que se apresentam sob 
a forma de aves. 0 xami, para incorpora-lo, veste um traje zoomorfo que 
lbe seja representativo e 0 invoca no inicio da sessIo, imitando-lbe os 
movimentos e a VOZ. A preseIl\3 do animal emissario faz surgir uma 
ponte entre 0 D1UDdo sensivel e 0 supra-sensivel. E a ceri.m6nia comeca 
A experi&Icia xamanica eoutra ~ eloqiiente da estreita pro
ximidade entre 0 homem e a Natuteza nas sociedades selvagens. 

A concluslo que se pode extrairde todo 0 exposto eque para a 
consciCncia primitiva a Natureza eessential - e 0 homem 0 polo ines
sendal da rel~. Impera aqui 0 discurso da identidade (totemismo, 
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xamanismo, 0 homem como.''jilho da terra",.a igualdade axiologica de 
todos os seres vrves, etc}.~ e5$eIlcialidade da Natureza manifesta-se 
claramente peIa dependencja. ~mic:a das sociedades ~ras e cole
toras em reIarwio as fontes natur.ris demeres. Nio sabendo como contro
Jar ainda 0 ambiente, 0 ~~ recorreamagia em busca de poder e se
~ embora tendo ~ se submeter aos caprichos e t1~ do 
meio. ConsideranckHe comoinessencial, como nao-ser, 0 selvagempro
cora identificar-se e aproximar-se da Natureza, que para ele e 0 ser de 
quem depende para alimentar-se e viver. Oaf a profunda continuidade 
cultural que constatamos entre 0 humano e 0 nao-humano nestas socie
dades. 

'" 

A NATUREZA FORADE SI 

o homem paleolitico intervinha do somente na d~ dos 
outros seres vivos ou dos produtos or~cos apropriAveis do ambiente. 
Quandopassou a inteIvir diretamente na produ~, atraves da agricultu
ra e da ~, 0 homem reaIiza om saitoquaJitativo. Antes, comocole
tor, ~r ou pescador, vivia exclusivamente dos dons. da Natureza. 
Doravante, como pastor au agricultor, organizara ele prOprio a ~ 

e convertera a expl~ itinerante noma agricultura e noma ~ 

ordenadae sistematica. 
Tendo vivido mais de 99010 de sua histOria em harmonia com a 

Natureza, por que0 homem, nos Ultimos milharesde anos, se posicionou 
contraela?au,noma outIa perspectiva: Por quea ~ da Nature
za conduz a sua a1i~? A passagem da economia paleoliticapara a 
neolitica ocorreu de forma espondnea e indepeodente pelo menos no 
Cresc:ente Fertil, na Asia e no Novo Mundocom ca.racteristicas eteeu
liaridades pr6prias - 0 que indica que esta ruptura nio resuIta de·t;{~ 
circuDstanciais OIl acidentais, mas sim do aumento progressivo do contro
Ie humano sabre 0 meio. Isto sugere uma t:endenci.a geral e inevit8ve1 
inerente ao processo dialetico global da terra. Umprimeiro motivo para 
esta ~ e0 incremento crescente da teenologia. que aumenta com 
cada nova inv~. Uminstrumento mais aperfei~ reaIiza 0 mesmo 
trabalhoqueaqueJe que 0 antecedeu com mais rapidez e menordisp&ldio 
de energia e trabalho. Na luta pela sobreviv~ e pela conquista de 
territ6rios, as culturas mais desenvolvidas mostram a propensIo para 
assimiIar au destruir as menos tecmcas. As sociedades arcaicas que so
breviveram ao genocidio e Aextin~ sO 0 conseguiram fUgindo parare- . 
gi6es <:ada vez mais inOspitas e desabitadas. Alem disso, as sociedades . 
coletoras e ~as padecem de uma ~ fundamental: vivem na 
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dependencia direta dos vegetais e animais disponiveis. Se eles escassei
am, eIas ou se mlldam em busca de paragens mais fartas 011 morrem de 
inani<:lo. Em segundo lugar, podemos observar na escaJa evolutiva dos 
seres vivos uma tendencia no sentido da suijetividade: urn ser em si, a 
pedra, por exemplo, carecede autoeonsciencia. Ji 0 tropismo dos vegetais 
indica wna certa sensibilidade aos elementos do ambiente, a qual, nos 
animais, apresenta-se sob a forma de per~ do ·meio, se~ de 
prazer e desprazer, etc. No homem. a aquisi~ da Iinguagem desvenda
lhe 0 mundo de sua subjetividade, e ele percebe que percebe as coisas ao 
seu redor - eurn ser para Ii. Nesta conformidade, podemos dizer que a 
Natureza em Ii revela na sua objeti~ nJo·apenas uma v~ de 
explicitar 0 que nela bAde implfcito, mas tambemde compreender-se asi 
mesma, de romper com a pr6pria opacidade e se fazer translUcida para si 
mesma. 

Muitos mitos falam de urn estlgio original de inte~ com a 
Natureza e a sua disso~ posterior. A mitologia gregafala-nos da lda
dedo Quo, epoca paradisiaca de eterna primavera, ondeos homens des
conheciam a dor e 0 sofrimento, 0 trabalbo e a infelicidade. Os campos 
eram ferteis e 0 alimento abundante. A vida era uma festa continua. Os 
homenseram bons e puros, cultuando os deuses com fervor e obediencia. 
Porem, quando tomados pelo orgulho e prepotCncia deixaram de propici
ar aos deuses, estes 0 puniram. restringindo a primavera a urn curto peri
000, fazendo-os padecerem, na ldade dePrata, de dores terriveis por sua 
insensatez. A Natureza se lorna seca e estenl, e, para sobreviver, 0 ho
memtern de trabaIhar, trilhando a partir dai urn caminho de continua 
decadencia. 

No simbolismo da Mae-Terra, nascer significa sair do ventre, e 
morrer retomar a terra. "A miJe e a seguranca do abrigo, do calor. da 
temura e da alimentOfiio; e tambem. em contraipamda, 0 risco do 
opressao pela estreiteza do meio e pelo sufocomento atraves de um pro
longamento excessivo do funfiJo de alimentadora e gIIia: a genitora de
vorando 0 futuro genitor. a generosidade transformando-se em captodo
ra e castradora." (Chevalier & Gheerbrant, 1988: p. 580). Implfcito no 
mito esti a n~ de que, para viver, 0 homem tern de cortar 0 cordIo 
umbilical e afastar-se da mae para seguir 0 seu camjnbo. Mas sempre 
continua a ela lig,ado; mais: procura volta e m.eia retornar ao ponto de 
partida e recompor-se, tentativa que encontra expressio nas mUltiplas 
formas iniciat6rias de regressus ad uterum. 

o Geaesis alude igualmentea urn tempo em que 0 homemvivia 
no Jardim do Eden. de hem com os animais e num estado de inocCneia.. 
Eram felizes e podiamdisporde tudo, excetoda more da ciCncia do bem 
e do mal. Mas a cobi~e a vontade de igualar-sea Deas-e fez provar da 
arvore do conhecimento. Tao logo provou do fruto proibido, percebeu que 



75 

estava nu e sentiu vergonha do seu pr6prio corpo. E, como puni~ pela 
suades6bediCncia, Deus expulsou-odo paraiso, condenando-o a trabalhos 
penosose a comer 0 piIo com 0 suor do prOprio rosto. Este fruto proibido 
simboliza 0 poder obtido atraves do conhecimento e da teenica, justa
mente 0 que levou 0 homema romper com 0 equillbrioecologico. 

A retirada dos Ultimos glaciares provocou na Europa 0 surgi
mento de estepes e pradarias. A medida em que 0 ambiente se tomava 
mais quente e Umido, as graminias selvagens, anteeessoras do trigo e da 
cevada, disseminaram-se espalhando-se pelas estepes. Os ~
coletores devem tel aproveitado esta alte~ passando a incluir as 
grandes sementes <las graminias em sua coleta de viveres. 0 habito de 
coletar e guardar seJbentes aprofundou0 conhecimentohumano a respei
to do cicio vital dos cereais. A apanha de frutos e a constitui~ de de
p6sitos de sementesfizeram com que diversas e¢ies vegetais se fixas
sem nas proximidades do habitat humano. A observ~ de sementes 
abandonadas ao solo on guardadas em celeiros que germinaram em con
taW com 0 solo pode tel suscitado a ideia fundamental cIa ~ 

dos vegetais. Ao mves de colher 0 que a Natureza plantou, plantar volun
tariamentepara,ap6s algum. tempo, colher os frutos do prOprio trabalho. 

No que concerne adomesti~ dos animais, ela cleve tel ocor
rido na maioria dos casos a partir cIa caea especializada. Quando ela 
surgiu nos Ultimos est8giosdo paleolftico superior, algumascomunidades 
conseguiramate uma certa estabilidade eoon6mica. Com efeito, a caca a 
rena, ao bisonte, ao cavalo, etc. constituia a atividade preferida dos gru
pos humanos que viviam nas tegiOes onde abundavam estes animais. 0 
fato de viverem em manadas e bandos permitia uma ~ estavel e 
continua. possibilitando aos seus ~ a ~ acurada e a 
aprendizagemacerca dos h3bitos destes animais. Um grupo humano, ao 
escolher detenninada espeeie para ~, procura aproveitar ao nWrimo 
tudo 0 que ela pode oferecer. Nio busca apenas alimento, mas tambem 
peles para vestu3rlo e co~ de tendas e abrigos. hem como materia 
prima para as suas indUstrias. Esta ~ cria uma dependencia 
total do grupo humano em re~ aespeeie objeto de e~, fazen
do com que 0 sell ·nomadismo seja condicionado pelos movimentos das 
diferentesmanns. Com 0 tempo os homens aprenderam a controlar os 
deslocamentoS das manadas, e, desta couvivencia cada vez mais intima, 
surgiu a domestiCBlWlo. Edese sopor que 0 pasroreioe a agricultura te. 
nhamocorridode forma independentee separada, e a a agricultwa mista, 
onde se combina a ~ de animais com 0 cultivo dos vegetais, seja 
uma in~ e fusio posterior. 
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Sabemos que no ambiente natural reina um equillbrio auto
regulado. 0 meio impl5e uma resist!ncia a prolif~ dos individuos.,. 
impedindo a sua muItiplieat;;lo deseDfreada. De cada cOnjunto desemen
tes. ovosou cnas, 56um certo nUmero cresce ou sobrevive, mce as limira-.· 
~ do ambiente. a CODCOITCncia e a ~ natural. As CODJ1mjdades,· 

paleoliticas estavam tamb6m sujei.tas a este c::ontrole. uma vez que os
~ na tecnica ou a intensifieat;;lo da cada e da recol~ a 
um Dive!excessivo dariam como resultado 0 progressivo exterminio das 
esp6cies animaise a diminui~ das subsistencias. 

No entanto. a partir da domesti~ dos vegetais e animajs 
ocorre uma IDnda'9 oeste equilibrio: 0 comrole nIo emais realizado 
exchJsivameDte peJo ambiente. mas tambCm pelo homem.. Este. criando 
certos 3nimais. deixavivosUJil nUmero detenninado deles (para que a sua 
criawIo nIo tenba fun e continue a renovar-se e a reproduzir os meios de 
~. fornecendo c:ame. leite, eouro, esc.) e abate e se apropria da 
parte restante. 0 mesmo ocone comos vegetais. Cada esp6cieproduz um 
exoedente de sementes ou frutos que sera apropriado. Replantando oma 
parte e apropriando-se de outra. 0 bomemfaz retomar a Natureza 0 mi
nimo necessirio para que possa sempre apropriar-se desses trabaJIuuI&. 
rei venia. &sa apropria\;ioprivadapor parte de uma espCcie sobre 00

tra e a mail-valia, a foote de riqucza <las comunidades lnllnanm;: 
ne.oIiticas. A partir dai. a sderwlo natural sera gradIJa1mente substitufda 
pela sel~ artificial. Quando 0 homen't evita abater os anirnais mais 
novosou mansos. rnatanclo os mais esquivos e ind6mitos. inicia a ~ 

seletiva ao eliminaros animaismais rebeJdes. e. conseqik:Dtemen. favo
recendo os mais d6ceis. Com0 passar 0 tempo pessaa existir um· rebanho 
ou mann que. alCm de manso. depende efetivamente do homem. uma 
vez que os iDdividuos perderam as defesas natwais que os mantjnbam 
vivos no ambiente seIvagem. Da mesma forma, 0 cultivo das gnurrineas 
levaa uma sel~ daquelas que apiesentamgrios mai~. aumentando
lhesa ~. mas. ao mesmo tempo. dimimJindo-lhes competiti.. 
vidade e as caracteristic:aque as permitiam sobnMverespontaneameDte 
nas estepes e DOS campos. 

Sendo assim, e importante notar que as ~ dos homeDs 
0010 as esp6cies das quais depende para viver nIo sao mais de simples 
~. quer dizer. uma ~ na qual termos sep8rados e indepen
dentes casua1mente se encontram e um nega 0 outro - como no caso do 
~ que mala a ~ 00 da muIherque coleta0 vegetal. 0 que came
terizaa domesti~ e0 fato deJa constituirUIba ~ C8IItrIdit6ria, 
onde0 domesticador existeem~ do domesticado - e este em ~ 
daquele. Os dois termos nIo do mais extrlnsecos um ao outro, Muito 
pelo oontr3rio. eles sO existent na re~ e sobrevivem tOO somente atra
ves dela. 
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A agricuJtula conduz • ~. Contudo a ~ num 
local de forma est3vel1!i6 podese dar quando 05 primeiros agricultores de 
enxada 00DSCgUiram apnmder as tecnicasde me1horamento e recuperatWIo 
<los SOl05 esgotados - um primeiro problema que tiveram de resolver. Isto 
poupou-Ihes a neCessidade e mi~ continua e destnvamento e dcrru
bada 4elecanlos de t1oresaa. 

. Noperlodo neolitK:o houve um enonne avanc;o t6cnico, surgiDdo 
om gr.mde nUmelO de DOV05 utensilios, bem como de novos processos 
tecnicos, entre os quaisos mais importantes Coram a pecka polida. a ce
rtmic::a e a tecelagem. . 

o polimento da pedraconsiste na friqtlo do instnunento gros
seiramente obtido a partir <las pancadas de om percutor aplicadas per
peadicularmente • sua superficie. Este novo metoda permitiu a diferen· 
~ entre a idade da pedra lascada OIl paleolitico da nova idade da 
pedra ou ueolitico. A partir dele surgiram ferramentas mais precisas e 
oortantes, permitindo ao homem abater as mores e trabalhar a madeira, 
abrindo 0 caminbo para 0 surgimento da carpintaria. Permitiu ainda que 
o homem construisse a roda, 0 arado, barcos, casasde madeira, etc. 

Uma ouua grande inv~ do ncolitioo, a certmica, resultou 
provave1mente da uec:::essiclade de se fer dep6sitos para a conserv~ de 
cereais. a armazenagem de agua e que suportassem 0 fogQ. A cerimica 
liga a lite do fogo amodeJaF"' da up e foi uma descoberta das DIU

lheres. pais cram eIas que lidavam coma terra. A ~ do barro 
informe eUmido aum beIo vaso oomcontomos definidos ~ a ~ 

do fogoimplic::a iIa ~ amsciente de uma transfo~ qufmi
ca, invento grandioso que serviu de motivo para muitos mitos que falam 
da~do mUDdo. 

Uma outIa grande inv~ das mulheres, presente desde as 
mais remotas aldeias neoliticas, e a teceJagem, talvez inspiIada na 
magnific::a capacidade de fixar Iedes de seda demoostrada peJas anmhas. 
A re~ entre a teceJagem e a teia das araohas eatestada DO mito grego 
de AracDe, habillssima tecell, transformada pda deusa AleDanuma ara
Dba. (As aranbas pertencem acJasse dosQl"achnida). Mas para tecer era 
preciso que se criasse 0 tear, umamaquinaengenhosa e oomplicada. po
vacab8l da criatividade semlimites da mente bumana 

Podc-se mensurar a import4ncia desses avaDIt05 t6cnicos peJo 
brutal aumeDto popuJacioDal que se oonstata entre as aldeias neoltticas e 
05 pequenos grupos paleoJiticos.Contudo, mais genie significa impIic::a a 
necessidade da ocupar;Io de mais ~. As a1deias neolttic::as foram 
genmdo novasaIdeias. E a consequ&lcia desta expansIo ea guerra e a 
esaavidlo. Com efeito, a agricuJtura exige um apegoaterra que se culti
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va e a necessidade dedefende-la, atitude que nIio'seobserva DOS caeado
res-coletores, essencialmente oomades. 0 abandono da terra trabalbada 
em virtude de uma atitude hostil de outto grupo acarreta urn prejufzo 
econOmico enorme, de meses ou aDOS de trabalho. Por isso os babitantes 
nooliticos logo trataram de cercar e proteger as suas aldeias visaDdo, 
dentre oatras coisas, adefesacontra as agressOes extemas, 

A expansio no ~ levouos agricultores, em busca de novas 
terras para 0 plantio, a enfrentarem e expulsarem os recoletores de ali
mentos; par outro iado, os pastores, mdos de novas pastagens para os 
seus rebanhos, Wo topar com os camponeses, apegados a sen solo limita
do. E tem inicio a guerra. Muitos combates levaram ao massacre dos 
vencidos ou afuga de dos sobreviventes. Contudo, quando se atinou para 
a possibilidade de se fazer usodos prisioneiros de guerra para a realiza
~ de trabalhos rodes e pesados, tal comose fazia com os animais, teve 
inicio a escravidllo. A maioria das guerras tinha par finalidade a pilha
gem e 0 recrutamento de escravos. 

Vemos assim que a base da economia neolitica reside na apro
pri~ e na expl~ da esp6cie peIa especie - 0 homem que abate 0 

animal, a mulher que realiza a colheita. Com a agricoltura e a criacrio, 
animais e vegetaispassaroa ser servose escravos do homem. Nascendo 
em eurrais, cercados ou eativeiros, 0 animal vive em estado de escravi
dIo. Nio se ~..suindo e sendo-lhe confiscado 0 direitoa liberdade, vive 
apenas para a satisf~ de urn outto que0 possui e explora de todas as 
formas. sao criadospara a sa~ dos criadores. Sua vida nio est! em 
si, mas fora de si; sO lhe e permitido afirmar-se como ser vivo porque 
sera negado e espoliado. 

Com a domesti~, a desigualdade entre os animais, ja pre
nunciada a nivel de eficiencia tecnica e organiz~ coletiva na luta pela 
sobrevivencia, consolida-se e consagra-se na pr3tica. Agora ha urn ani
mal quee0 senhor, 0 dono que estabelece as regras; e outro, 0 domesti
cado, que esaqugado e f~ a seguir os seusdesejos e caprichos. 

A opressio do homem sabre a Natureza condiciona a opressIo 
do homempelo homem. Em consequencia do controle conscientedo ho
memsabre a Naturezaatraves da ~, surgemos excedentes, a divi
sAo social do trabalho, e, em decorrencia, classes que se apropriam do 
traba1ho dascamadas subalternas. A expl~ entre as espc!:cies se retle
te na opresslodas classes sociais entre os homens. E sobre esse sistema 
de relac;6es, sabre essa estrutura econOmica de ~ que se ergue 
toda a superestrutura ideolOgica da sociedade. 

Nesta conformidade, 0 desenvolvimento da civiJjz~ e, em 
primeiro lugar, resultante da luta dasesp6cies, e, em segundo lugar, fruto 
da luta de classes. 
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Com a tendencia acivilidade e ~ ~, os homens via 
pouco a pouoo afastando-se do contato estreito e regular com 0 ambiente 
natural. Nio vivem mais imersos na Natureza, em contato comas outras 
especies selvagens, mas numa cidade, onde 0 mato epodado, queimado 
au "limpo" e os anjrnais silvestresassassmados, banidos e afugentados. A 
sociedade humana, erguendo-se implMda sabre 0 cemiterio silencioso e 
esquecido da Natureza, passa a adquirir fei~ nitidamente antinaturais. 
A cidade, onde vivem os homens,e 0 ~ bumanjzado. Para alen. de 
seas limites e dominios, exilados, acbam-se os bicbos. A oposi~ bo
mem/animal se ampIia e solidifica, 0 Mundo dos bomens (a sociedade) 
passando a mostrar-se aper~ imediata dos bomens, como contra
posto ao Mundo dos bicbos (a Natureza). Captando a realidade tal como 
elase apresenta diretamenteaosseus sentidos, abstratamente, quer dizer, 
isoJando.a de 1000 0 processo ecossocial que a fo1'IllOU, os bomens habitu
ar-se-ao a encarar como inevitavel, natural e etema a contraposi~ entre 
a sociedade e a Natureza,entre os bomense os bicbos. 

o bomemurbano incama e realiza em si 0 segundo momentodo 
processo dia1etico da Natureza. 0 bomemeagora a expresslo biocultural 
de uma Natureza que Ie pk para fora de Ii mesma. Com efei1o, 0 ho
mem nao eurn animal apenas bio16gico, mas urn animal cultural. E 0 que 
ea cultura sen1lo uma forma extrabiol6gica de comportamen1o? Na cultu
ra bumana a Natureza se transfonna a si mesma, se toma estranba a si 
prOpria. Nio se reconhece no trabalbo bumano, na ~ bumana, a 
Natureza em Ii, mas sim a Natureza fora de Ii, a Natureza mediatinda 
pela atividade humana. Destacando-se e diferenciando-se dos animais 
pela sua atividadeprodutiva e pelo seu trabalho, 0 bomem supera a Natu
reza e a Nature7a se supera no bomem. 

Na medida em que 0 homem se contrapOe aNatureza, ete se de
fine em re~ a si mesmo; Da medida em que aumenta a ~ 

ecol6gica, aumenta a agre~ bumana nas cidades e centres wbanos; 
na medida em que destr6i a Natureza, ete constr6i cultura. 0 des
envoIvimento, a ne~ do envot~ com a Natureza, fomece a 
existenc:ia bumana urn novo carater, 0 bomem. enquan10 ne~, e a 
ne~ dealgo, e sua realidadeesta na ne~ deste a1go quee 0 outro. 

Assim sendo, como espCcie exploradora e transformadora do 
ambiente, 0 bomem eomeca a definir-se como urn ser aparte. Os seres 
vivos, alienados de si meslDO$, nio mais se pertencem; 0 bomem, alie
nando a Natureza, passa a possuir, em contmpartida, uma consci&lcia 
alienada. Dizemos que esta consetencia e alienada porque e nela que a 
Natureza lorna conscieneiade si mesma. Contudo, ao fuze-Io, sO se per
cebe na fonna do seu ser-outroou COm9 oposta a si mesma, cindida no 
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seu,p:Oprio interior. Nistoconsiste a aIieD~1o IIIbjetiva, 8 qual decorre 
cIa~" objetiv.ou ecol6gica da Natureza. 

. A humaniz89io: da Natureza, 8 ~ econOmica e gee
gnUicado esp&9O em ~ do· homem conduz fatalmente ao antropo
centrismo. A domestiC8lj;lo dos vegetais e animais foi 0 primeiro passo DO 

sentido de uma ideologia de superioridade bumana e de poder sabre 0 

ambiente-.Mas ainda nIo estavam dadas todas as coDdi~ para 0 apt
recimeDto desta ideologia. SO com 0 surgimento e crescimento das cida
des e a ~ cada vez maisampla e impIacavel das paisagens natu
rais e das florestas eque novas ideias virio para refletir e justificar este 
estado de·coisas. 

lima simples ~ ao mundo resu1taDte da atividade dos 
homens permite-nos compreender 0 equivoco e a ~ JRSCIlfes na 
vido antr~ica. A cama onde dol'lQi.mos foi leita para acomodar 
nosso corpo; a roupa que usamos foi fabricada para ajustar-se 80S DOSSOS 

movimentos, forma e. tarnanbo; os .sapatos adecp1arn-se a auatomia de 
nossos pes. Tudo 0 que fazemos ou produzimos destina-seasati~o de 
nossas neoessietades. Ao trabalhar, porem, 0 homem age sobre 0 ambiente 
circundante e 0 traDsforma. 0 ~r eo pastor, para comer, capturam e 
abatem 0 animal, etc. Em todosesses casos, 0 homem converte 00 utiliza 
os materiais ou seres da Natureza para 8 ~ dos seus oqetivos ou 
para 8 sati~ de suas nec:essidades. Epot agir sobre 0 mundo que 0 

homem acha-se predisposto 8 crer que 8 madeira existe para ser trans
formada em camas, 0 algodlo e a Ii paraserem tecidos, 0 couro para ser 
convertido em sapatos, os animais para fomecerem ao homem alimento, 
etc. InterpretaDdo 0 ambienteem ~ de si mesmo, 0 homem toma 0 

resultado do sentrabalho (8 cama, 8 roupa, 0 SllPIfO,etc.) como sendo a 
causa final do material de que SiC serviu (da·madeira. da Ii, do couro, 
etc.), conftmdindo assim a finalidade de. sua,atrIo com a finalidade·da 
Natureza. Desta forma, projetandoa teleologia do seu trabalho na Natu
reza, 0 homem ~ a acreditar que os seres e materiais do mundo 
sobre0 qual eles atuam existem unicamentepara 0 seu desfrute, ou seja, 
converte 0 quee histOrico e cultural em algo natural e demo, dando-lhe 
umadimensllo metafisica. Ora. 0 pensameuto antropoceotrico de consi
derar 0 mundo em ~ de si mesmo, ou, aiDda. de julgar que 0 homem 
esuperior 80S animais e wgetais sio.apenas ~ ou expres
sacs idealizadas <las ~ materiais dominantes concebidas sob8 for
ma..de ideias, 00 seja, a ~, em termos te6ricos, de uma si~ de 
domiDio. 

A CODCIUSl1o que se imp(Se eque para 0 homem urbano 8 Nature
za e inetIeIlCiaI - e 0 homem 0 polo esseadal da r~. Howe wna 
completa inversilo nas suas reJa¢es com a Natureza. Sua essencialidade 
se manifesta no plano material pela humaniz~ e disposi~ do ambi
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ente em ~ de suas prOprias necessidades, e, no plano ideal, peIa 
cren~ de que todos os &ere!5 viVos nasceram para servir 80, homem, seu 
senhor-.~detaock,>-se como essencial, como 0 ser, 0 homem procura 
agora. a todo 0 custo, diferenciar-se da Natureza, que para ele sO adquire 
valo~,. medida em que 6 negada ou tnmsformada. Oat 0 discurso da 
dife~ oua descontinuidade que constatamos entre 0 humano eon» 
humano a partir do surgimento das cidades. 

A NATUREZAEM SI E PARA SI 

Procuramos ~ os lineamentos do processo de a~ 

da Natureza, do surgimento do homem ao advento dascidades. esfo~
do-nos no sentido de afastar os preconceitos humanistas ou antropocm
tricos quetem dominado, quer 0 saibamos quer 010, a nossa visIo de 
mundo. Isto nos CODduziu a urn novo questionamento aeerca do que e0 

bomem edo seu respec1ivo lugar entre os demais seresvivos. 
Caberia acrescentar ~ em breves pinceladas, os elementos 

maij ,marcantes que acompanhanun a ~ e consoIi~ da visIo 
antropocmtrica de mundo, hem como a luta travada pelosgrandes lumi
nares da ciaDcia contra tais preconceitos. 

Com 0 advento das cidades, a 6tica antropocCntrica foi se con
solidando e adquirindo um car.iter. sistematico. lnterpretaDdo e descre
venda 0 mundo a partir de si prOprio, 0 homem nIo tardou a colocar a 
Terra no centrodo Universo. 0 geocentrismo, sustentado pela astronomia 
eieatae pol' Empedocles, convertido em dogma por PlatIo e AristOteles e 
defendido por Ptolomeu e outroseuma de suas primeiras e mais aut&t.ti
cas expressOOs. 0 observador olha tudo em ~ de si e 0 lugar onde 
estaselhe afigura im6ve1. 

o primeim a insurgir-se contra esta tese foi Nicolau de Cusa. 
Em sua obra »-fa Ignoriada. nega a exist!ncia de ~ e de luga
res privilegiados noUniverso. CoDtra Filoiau (fim do se,.;.V a.e.), 0 qual 
distinguira no conjunto do Universo duas regilies distintas, a que esta 
embaixo da Lua, 0 mundo sublunar (onde impera a ~ e a corrup
~), e a que esta acima dela, 0 mundosuperior (incorruptivel), mostrou 
quJo re1atiws e 8Jbitrarios eramos conceitosde "a/to" e "baixo". Depen
dendo da ~ do ob!lervador, a Terra pode tanto estar no mundo su
perior comono JDUDdo sublunar. Aim. do mais, onde quer que este ob
servador se eDCOIdJ'aSse, julgar-se-ia locaJjZ3do no centro do mundo e 
pensaria erroneamente que este girava ao seu redor. 0 centro do mundo 
esta. portanto, em toda parte e em parte alguma. Esta destrui~ radical 
da antiga concep;Jo de mundo, no entanto, nIo teve nenhuma ressonan
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cia entre os grandes astronomos da epoca. A reviravolta decisiva come
cou com a obra genial de Copennco, que p&s fun ao mundo fechado e 
bierarquizado da antigiiidade dando lugar ao Universo bomogOOeo e in
finito dos modemos. A ~ que 0 abandono do geocentrismo 
operou em prol da nova teona heliocentrica abalou profimdament.e as 
ideias do bomem a respeito de si mesmo. "Foram necessanos", diz-nos 
E. Cassirer, "os esforcos combinodos de todos os metcfisicos e cientistas 
do sec. XVII para superar a crise intelectual provocada pe/o descobri
mento do sistema copemiciano" (1912: p.36). 

A ~ do geocentrismo configura a primeira derrota fla
grante das idCias e preconceitos arcaicos que queriam fazer da Terra, 
minUsculo gdo de poeira na imensidIo dos "injinitos mundos", 0 centro 
em redor do quaI tudo gravitaria. Perdida esta primeira bata1ba, bouve 
om reeuotaticoe os preconceitosentrincheiraram-se na natureza hnma
na, continuando, apesar do temmo perdido, a recobrara f~ e 0 inimo. 
o bomem continuou a atribuir-se uma posi~ aparte em ~ as au
t:ras e¢ies. Criadoseparadamente dos demais seres vivose • imagem e 

. semeJba~ de Deus, 0 homem acreditava ser dotado de uma natureza 
especial. 

o grande naturalista Charles Darwin, no entanto, comprova ci
entificamente a grande unidade da vida, ahalando em seus alicerces as 
teorias da ~ em separado e da imutabilidade das espeaes. Todo ser 
vivo traz em si a marcae a he~ dos seus antepassados. ~ cone/usDo 
principal a que chegamos", escreve ele, "(. ..) ea de que 0 homem des
cendeu de alguma forma menos organizada (...) 0 homem, juntamente 
com os outros mamlferos, descende de um antepassado comum" ( 1974: 
p.698-699). 

Se ecerto que os seres humanos originaram-seatraves de muta
~ em individuos pertencentes aordem dos primatas, 0 que dizer da 
alma burnana, da razio, enfim. da vida espiritual? Seriam os nossos an
cestrais dotados de almas, pelo menosem om graD nJdimentar? OIl ape
nas descendemos deles pelo lado material, a DUtra parte tendo sido gerada 
~ ao soprocriadorde Deus? Qualquerque seja a resposta que se de 
para estas perguntas. 0 fato eque 0 transformismo biolOgico representou 
o segundo grande golpe bistOric:o nas idiias e co~ antI'opcX'&tri
cas, que se viram derrotadas no seu pr6prio quartel-general: a natureza 
humana. 86 restouaos antropocentrislas refugiar-se na cultura, j3 que do 
ponto de vista biol6gico sempre foram notOrias as imeDsas seme~ 

entre 0 bomem e seus parentes anirnais mais prOxUnos, embora se supu
sesse ter ele uma origem divina e especial. EstetIabalbo pretende contri
buir de algumaformaparaa critica do antropocentrismo Beste seD Ultimo 
reduto. 
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o discurso s8dico ciasuperioridade que prega 0 direito de explo
~ dosseresditos inferiores eno fonda om masoquismo que se desco
nhece a si mesmo - 0 que,lwm certo sentido, recorda a tragedia do rico 
Erisieton que, por haver derrubadoa golpesde machado 0 sagrado cin'a
lho, foi punido com om apetite.tio voraz e destruidor, a ponto de, I'iIo 
saciado em comer tudo 0 que encontrava pela frente, devorar-se a si 
mesmo. Com efei1o, 0 mesmo argumento pode ser usado contra os seres 
humanos. Suponhamos que os "seres superiores" possuem 0 direito de 
expJorarem seu proveitoos "seres inferiores". Suponhamos, ainda,que 0 

nosso minUsculo planeta fosse invadido por habitantes de IIlUDdos distan
tes, dotados de uma inteligencia e teenologias incomparavelmente mais 
desenvolvidas que as nossas. Bsses seres alienigenas, sendo superiores, 
teriam 0 direito legitimo de utilizar os seres humanos para satisfazer as 
suaS necessidades, seja comendoa nossa carne, caso a apreciassem e fos
scm antropOfagos, seja usando-nos como cobaias para experiencias em 
seus Iaboratencs, etc. 

Em primeiro lugar, nJo ecorreto afirmar que 0 homem eurn ser 
racional - e os animais irracionais. "0 homem", escreveu Alcmeio de 
Croton, "disnngue-se dos deTnQis (seres) por ser 0 unico que compreen
de, pois todos os outros percebem, mas nao compreendem". Esta enfase 
na racionalidade consagrada pelos sistemas filosOficos de Plado e Arist6
teles sofreu, a partir do secuIo XIX, duras criticas. 0 filOsofo alemlo 
Shopenhauer concebe a vontade nJo em ~ do intelecto, mas este em 
~ daquela. 0 intelecto e110 somente om instrumento,.uma "anna" 
de que os homens se servem para satisfazer sua vontade de viver. "A 
consciencia ea mera superfide de nossas mentes, das quais, como do 
terra, niJoconhecemos 0 interior mas apenas a crosta". "Tudo 0 que hd 
de original e, portanto, de autenneo no homem, atua; como as fOrfas 
natunus, tnconscientemente" (BARm, 1951: p.179). E Freud, ao desco
brir a influCncia do inconsciente na atividade e na vida consciente, mos
tra a consciCncia como a ponta de um iceberg: 0 que a sust6m e0 in
consciente. Por outro !ado, a ~ de que os animais do irracionais 
entra em choque com a comprovada inteligCncia de muitos deles, especi
almente dosmamiferos, como e0 caso dos primatas. As experiCncias de 
KOhler com os chimpanzes, desde 0 ~ do secwo, demonstraram 
que eles do apenas possuem· a ~ de meioe de fim ao planejarem as 
suas ~, mas ainda sao capazes de criar instrumentos, ao acoplarom 
bastiio numa pequena vara a fim de apanbar umabanana que se encon
trava fora do alcance do brace estendido au alem da capacidade de uma 
das varas. As experiCncias mais recentes demonstraram que os cbimpan
zes sao capazes de aprender e dominar a linguagem dos surdo-mudos 011 
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~ de exprimir-se por computadores, dominando centenas de signos 
abstratos, sendo, ate, capazes de criar novos signos pela ~ e 
combin~ daqueles que aprendeu. Os animais 510, portaDto, tambem 
eles, inteligentes e dotados ciacapacidade de compreensiodascoisas. 

Em segundo lugar, mesmo que 0 homem seja racional e OS ani
mais irracionais, dai nio se segue que ele seja superior. Cbamar de 
"i"acionais" 80S animais significa dizer que eles sfio privados de razIo, 
e, portanto, imperfeitos. 0 bomem, ao contrario, sendo "racional", ep1e
no e~. Portnis de om mero r6tu1o se ocolta todo om sistema con
ceptual elaborado a pu1ir de uma perspectiva que julga os demais seres 
vivos em ~ das caracteristicas bnmanas erigidas a eategoria de mo
delo ouarquCtipo ideais. Seria mais OIl Dlenos 0 mesmo que, em se reali
zando UBI CODCU1'5O entre v8rias figuras geoIII6tricas, 0 quadrado, 0 triAD
gulo,·o circu1o, etc, este Ultimo - tomando para si as fiJnc6es de 
concorrente e 6Ibitro ao mesmo tempo - estabelecesse como cmerio de 
perfei~ a circularidade. 

Em tereeiro Jugar, mesmo que 0 homem seja racional e superior, 
da1 nib se segue que ela tenha 0 direito de explorar os outros seresvivos 
emsenproveito exclusivo. Na natureza todos os seres sao, em re~ a si 
mesmos, autOnomos: a todDs edadaa faculdade de agirem ou de serema 
sua maneira. A todos edada a vontade de viver e osmcios para tanto. 
Mas essa prOp:ia vontade cria inevitavehDente, pela pr6pria.9i'dem natu
ral, uma graduaQ10 em re1ali;io ao poderde agir e UBI cont1ito antitetico 
entre as vontades. Um ser pode, porexemr;to, lutaf,e;.dcvOriir um outro 

.. ser. Istosucede-se tanto ~ os animais Como e~ os harDenS: ;ntre os 
animais,· 6 regra o.sO.maiar em casode .fieC:eSSidad.e. SAo atos nccasari
01. EritreOs bomens; a lei '<18 ~dade cede lugar aliberdade e ao arbi
trio - 0 homem pode matai o animal nJo pode necessidade exclusiva, mas 
por esportee, notadamente,Par prazer. SIo atos arbitrUios. 

Quando 6 absol1ltameDte necessario que se suceda um ato de 
certa formadeterminada, nIo se pode atribuir responsabilidad algoma 
sabre 0 seu agente. A responsabilidade surge do 8Ibltrio e cia liberdade, 
da capacidade de agir cu nIo agir, de escolher entre uma coisa e cutra. 
AssimsCndo. olio se pode avaliarmora1mente0 comportamentodos ani
mais, por duas raz6es: primeiro, eles nIo possuem a consciCncia moral; 
segundo, suas atitudes 510 nccessUias e nIo arbitrarias. Por outro lado, 
no caso do bomem (0 qual foge a regra natural de matar sO por estrita 
DeCeSSidade). podemos e devemos avalia-lo moralmente por possuir uma 
consci&lciamoral e em virtude de os seus atos serem dotados ciafaculda
de a.que denominamos de liberdade, a qual possibilita esse mesmo com
portamento moral. Darwin percebeu isto melbor do que ningaem, ao 
afirmar que 0 que diferencia 0 homem dosanimais ea consciencia moral. 
"Suhscrevo plenamente, diz ele, a opiniiJo daqueles escritores que sus
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...'.... ' 

tentam que de todas as diferenfas extstentes entre 0 homem e os animais 
inferiores. 0 sensa moral au consciencia e inigualavelmente 0 mais im
portante (...j Um so moral eaquele que esta em condiflJes de comparar 
as suas a¢es e os motivos passados e futuros e de aprova-los au desa
prova-Ios. NDo temos motivo para supor que qualquer animal inferior 
(sic) tenha esta capacidade; par isso quando um cDo terranova salva 
uma crianfa das aguas, au quando um simlo orrosta 0 pengo para sal
vor uma companheira, au se toma de cuidados por simio orfllo, niJo 
chamamos de moral a sua conduta. Mas no coso do homem, que e0 Uni
co que pode ser cJassificado com certeza como ser moral, tJfiJesde um 
certo tipo chamam-se morais; se realizadas deltberodamente, depois de 
uma luta com motivos conflitantes au impulsivamente atrave« do instlnto 
au por efeito de um hObitoadquIrido ientameme." (1974, p.120-137). 

NIo vamos deter-nos aqui numa analise dos atos puramente 
arbitrlirios do homem, 00010 a ~ e a pescapar esporte; mas sim. naque
lasatitudes que parecem justificadas por certo conteUdo racional - como 
eo caso da croofagia. au seja, 0 babito de alimentar-se de came (que 
pennite. taJnbem, que 0 homem cace e pesque). 

-0 homem. 00010 ser racionale agente moral, sabe que eurn ser 
autODODlO. igualmente oomo todos os outros animais, os quais. em rela
IWIo a si mesmo, do heterOnomos (possuem outras regras e tipos de con
data). Mas. comoser aut6nomo que e. quer matar 0 animal para comer
lhe a came. Como homem. porem, oompreeode queassim 00010 ele quer 
e anseia pelavida. 0 animal tamb6m a deseja e possui. Consegue abstrair
se de si mesmo enquanto pensa no animal, percebendo-lhe a Ansia de 
mer. Comoanimal, porem, sente 0 desejovoraz ciacame; quer entregar
se aos prazeresciamesa. quer saciar os apetites. 

o oonflito antitetioo esta expresso no dilema entre oomerau oJo 
comer a animal. Este oontlito evivido dideticamente nas re~ reais 
que se clio entre eles na realidade ooncreta. mas e compreendido na 
oonsciencia humana. que oontrola a Natureza e os anjmais. E, pois, na 
ooDSCiCncia humana que a processo e decidido e solucianado. Conside
JeII1()-lo ai, na suaorigem.. 

De um lado sabe que 0 animal quer viver (heteronomia) e. de 
outro.qucr mata-lo (autonomia). Ou deixa-Ioviver au mata-lo, portanto. 
A primeira hip6tese traz uma so~ homon6mica para a sua conduta, 
ao passo que a segunda cria uma antinomia. Na primeira hip6tese a ho
mem nega-se a si mesmocomo um animal que deseja comer e afirma-se 
como homem (animal racional que sabe que 0 animal quer viver); na 
segunda, nega-sea si mesmocomohomem. negando 0 que lhe diz a 18
zOO, e afirma-se como animal que deseja, que mata. que deslr6i. Esta 
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si~ do homem como animal carnivoro e eticamente insustentavel, 
porquanto, como homem que e, e enquanto homem, a razIo rejeita a 
ideia de comer came comocontrariaaautonomia animal; mas na medida 
em que come carne e nega-se como homem, afirmando-se como animal, 
em numa si~ equivoca: quer ser animal como os outros - 0 que do 
e. Ora, a razIo, a inteligCncia, permite-lhe compreender este processo 
dialetico, enquanto os outros animais apenas 0 vivem, sem compreende
10. Isso pennite-Ibe situar-se DUm Divel acima dos animais; quando, po
rem, nega-se como homem e afirma-se como animal, mostra-se indigno 
de figwar como ser superior aos animais poI negar-se a si mesmo na 
condi~ de sec superior, facultada pela inteli~ncia. Por outro Jado, 
afinnando-se como animal, nlIo se pode igualar a eles, porquanto eurn 
homem. Assim, nJo epor ser superior 80S animais que edado 80S ho
mens explora-Ios, mas 0 homem mostra-se superior na medida em que 
nega-se aexplo~. 0 homem como animal carnivoro mostIa-se, por
tanto, urn ser descataet.erizado (por negar a sua pr6pria racionalidade), 
contraditOrio (par negar a sua consciCncia) e imoral (por negar-se a uma 
sol~ hODlOoomica). "Se tiras proveito como ser racional", obselVa 
Marco Aurelio, "adota-o; se como ser animal, confessa-o e guarda hu
mildemente 0 feu juizo. Apenas cuidado para niJo te enganares no exa
me". 

A destrui~ do antrapocentrismo passa necessariamente pelo 
esclarecimento de sua origem histbrica. Mas isto, por si 50, nlIo basta: 
pois ea base material que da f~ e vigor as ideias. 0 desmantelamento 
das ideologias sO se viabiliza efetivamente atraves de ~ e 
am~s reais is estruturas de poder estabelecidas. Nio epor acaso que 
com a desagre~ ambiental, 0 desnumteJamento da ecosfera, a polm
~ insalubre e mortifera, 0 extenDinio irreversivel das espCcies, a fome, 
a miseria, as crises energCticas, etc, swja urn questionamento acerca da 
fun~ ecolOgica.de determinados valores, ideiase teorias acerca do ho
mem ede seu posta no mundo. As epoeas de crise pl5em, de forma pre
mente, a necessidade de uma compIeendo adequada da si~ existen
te e a exigCnciade novas fonnas de pensar e agir que apontem caminhos 
para superar os impasses que se apresentam. 

o antropocentrismo foi urn reflexo das condi~ e contradi~ 

dccorrentes do controle ambienta1e do crescimento e expansio das cida
des. Atendeu eficazmeate, em seu tempo. a necessidade de justificar a 
centraliz~ econamica e geogn1fica que 0 homem maise maispassou a 
impor ao meio. Os homens precisavam acreditar que 0 seu dominio sabre 
as outras formas de vida nIo ·resultava apenas da vioIencia das tecnicas 
ou da fo~ das armas. Uma vez humanizada a Natureza, fez-se necessa
rio consolidar este estado, seja apresentando-o como adeqUado as exi
gencias da razio, seja comojusto e legitimo, ja que 0 homem nasceupara 
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sero senhor da cnacso. Era a necessidade de sobrevivencia que ditava e 
impunha a acei~ e ~ de tais ideias. 

Nao obstante, a partir de um certo limiar de desenvolvimento 
das for~ produtivas, a ideologia se torna contraproducente, desestabili
zante e desagregadora. Surge um periodo de instabilidadeque deixa o1ito 
a ~·da antiga superestrutura em·re~ as novas bases lti8fu.. 
riais em fo~. 

Em nossos dias a ideologia bumanocentrista ea grande respon
savel pela crise que a passos de gigante solapa os aliceroes da vida na 
Terra. A fe no progresso ilimitado e no pretense direito de usufiuir de 
tudoquanto possa ser subjugado, submetido e explorado pela t6cnica co
loea em risco 0 equilibrio da ecosfera, comprometendo 0 fUturo do 110
mem e de todas as demais formasde vida. 

Estamos em meio ao embate de duas tendencias opostas. De um 
lado, 0 processo de objetiv~ da Natureza apresentou-se a partir de um 
certo momento como ali~. Homem e Natureza tornaram-se estnt
nhos urn ao outro, alienadose justapostos. 0 homem cristalizou-se numa 
posi~ de distanciamento e oposi~ em relal;io ao nnmdo vivo, coagu
lando 0 tluxo da vida noma negatividade que se arrisca a abortar a posi
tividade latente naquela ne~. De outro lado, distendendo-se ao ponto 
maximo de si mesma, por fo~ de suas prOprias leis, a Natureza tenta 
retornara si e afumar-se de umaforma mais completa e acabada. 0 sen
tido oculto desta dialetica reside no fato de que oprogresso da humani
dade a partir de suas origens incertas e indeterminadase,ao mesmo tem
po, um retrogresso; 0 afastamento gradativoda Natureza C, ao mesmo 
tempo, urnretorno cada vez maispleno. Com efeito. justamentenaqueles 
setoresonde a tecnosfera eliminou e substituiuda forma mais virulenta a 
biosferaeque se obseJva os apelos mais veementes em defesa do equili
brio ecologico. Os movimentos ambientalistas mais fortes e combativos 
situam-senas megalc>poles. nos grandescentros urbanos, onde as m8qui
nas substituiramos animais, os vegetais e os pr6prios homeDs, os edifici
os impedem a conteJ.nplaQ.io do ceo e 0 asfaltocria uma barreira intrans
ponivel entre 0 citadino e a terra. Quando pode, 0 homem UIbano foge 
do seu apartamento e afasta-se da cidade, como urn. animal que, vendo 
aberta a porta de suajaula, de prontoa abandona.. 

Mas. se a conv~ e 0 cbamamentoda vida desponta atraves 
do sentimento de sua auaN ou priv~io, da mesma forma uma edu
~ ambientalpodee deve comecarpelo contato e pela prae~. de urn 
animal de estima¢lo ou de urn. vegetal cultivado no jardim OIl num sim
ples vasa. Comeca-se gostando de urn. ser singular, do cao, por exemplo. 
A seguir, passa-se a gostar de todos os caes, indistintamente. Indo mais 
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alem, este sentimento estende-se a todos os animais, domesti~ au set
vagens. Finalmente, 0 que antes se sentiadiante de um ser siJJ.gular, sen
te-se agoraem ~ avida tomada em tOda a sua universalidade, pre
sente nas mais diversas manif~ singulares. Percebe-se enlJo.que 0 

habitante eindissocim:i do sen habitat, a bioeeDOSe do.bi6topQ, forman
do ambos om sistema integrado, urnecossistema, uma totaIidade orgAni
ca. 

A Natureza, inicialmente indeterminada e inconsciente de si, 
para oijetivar-se, precisa alienar-se de si mesma. E~do apenas en
quanto serem Ii. ela busca 0 ser para Ii proprio aconsciancia. Contudo, 
em deconbcia da alie~ ecologica, a coosciencia humana etaJ:nbCm 
uma consciencia alienada, uma consciencia para iii 1iDguIar, ignorando 
que etamesma eNatureza e queeatraves deIa lJIC a Natureza a1can~ a 
consciencia de si, au seja,. ignorando a ventade do sea para si (ignora 0 

seu em iii). Porem. aUstando« de si mesma e suportando as agruras e 
in~ decouentes de sua tragica cislo, podera a Natureza re
tomar para si suprassllmida, pois atingir8 a sua auto compIeendo e 0 seu 
auto conhecimento. Isto ocone quando 0 homem reconhece que 0 seu 
outro, a Natureza, e.ele mesmo; e que ele prOprio eeste outro. Aoperce
bel a unidade na .difer~ e a difere~ na unidade, cessa a ali~ 

~ da conscienaa. 0 ecotogismo representa e assume este movi
mento de IeCO~ da Natureza consigo prOpria. 0 homem ecologico 
eaquele que, intuindo a grande unidade da vida, sente na came, em seu 
prOprio corpouma agressio cometida contra a Natureza. E, alem de agir 
em defesa domeio e contra a ~ ambiental, luta com 0 pro
pOsito de oferecer as proximas ~ urn futuro de esperaaca, beleza e 
dignidade. 

No passado, 0 homem, para afirmar-se, sO encontrou urn imico 
caminho: negara Naturela e transforma-la. Tentou a todo 0 custo preser
WI a sua independencia e h"berdade em detrimento do meioambiente. No 
entanto, ao entender que a experiencia fei.ta no outro voltava-se contrasi 
mesmo, descobre a necessidade de negar a sua ne~, de controlar 0 

seu contrele, porquanto, enquanto ne~, e tanto ne~ do outro 
quanta de si prOprio, vida desnaturada, ser desenraizado. Comeea agoraa 
ter tanto interesse na permaneneia da vida quanto antes tinba na sua de
~, por vcr no ambienteuma~ e subsistencia suas,estando 
certo de fazer neleumaexperi&1cia em si prOprio. 

Nio nos depa:ramos na atuaJidade, como afirmavam os existen
cialistas, com uma crise da razJo universal. "A Natureza gosta de ocul
tar-se", dizia Her8clito.0 ~ est3 estruturado como uma linguagem 
E preciso deci.b'ar toda w.:na cadeia de significantes para desvenda-Io. 
Para 0 fragmento isolado, para 0 individuo que 010 se conhece a si mes
mo au que sO se percebe de fonna abstrata, as coisas estio "soltas", 
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"vazias"... e 0 "absurdo". Trata-se, na verdade, de uma crise da razIo 
humana e do hllmanismo contemporineo. 0 homem parece ter perdido a 
capacidade deentender 0 Logos, 0 discurso divino; por isso nao consegue 
mais dialogar com a Natureza. Palar eser. E 0 signo mais representativo 
deste poderontofinico ea Dis Dlundi, a arvore que e a sfntese de toda a 
estrutura universal. Plantar e, pois, conversar com Deus. 0 crescimento 
de om ser vivo ewna bierofania, uma manifestactao sagrada. 0 bomem 
conscienteque se une aNatureza tern a responsabilidade e a missio mai
or de Set 0 zelador e guardiJo da vida. 

Noalvorecerdeste novo milenio, caminhamos em dir~ a uma 
consciencia cOsmica - acima de todos ospartidos, detodos os credos, de 
toclos os poYOS. Superada a ali~ objetivada Natureza. Dio seremos 
mais nem escravos nem senhores da Natureza. Sem renunciar a nossa 
independencia, poderemos viver em harmonia com 0 Universo. Perce
bendo como iBes8eDcial a pluralidade fenomenica das fonnas, esta cons
ciencia estaI3 pronta para compreender-se a si mesma e ao mundo, ao 
dar-se conta deque, no fundo e eueDdalmente, "tudo If um". 




