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confundiria 0 territorio com a Terra. 153 E1es se parecem assim, ta1vez, antes 

que com 0 "publico fantasma" das democracias ocidentais (Lippman via 

Latour 2008), muito mais com aquele povo que folta de que fa1am Deleuze 

e Guattari, 0 povo menor de Kafka e Melville, a ras:a inferior de Rimbaud, 

o fndio que 0 fi10sofo devem ("talvez 'para que' 0 indio que e indio se tor

ne ele mesmo outra coisa e se arran que de sua agonia") - 0 povo por vir, 

capaz de opor uma "resistencia ao presente" e de assim criar "uma nova 

terra': 0 mundo por vir (Deleuze & Guattari 1991: 104-05).154 

o fim do mundo como acontecimento fractal 

Eu niio quero morrer de novo 

(DAVI KOPENAWA) 

Mais adiante na sua exposis:ao, Latour se pergunta se nao seria possivel 

aceitar a candidatura "daqueles povos que pretendem estar reunidos sob 

a egide, por exemp10, de Pachamama, a deusa da Terra" (op.cit: 126). E1e 

esra.-se referindo, e claro, aos povos amerfndios e seus congeneres nao-mo

demos, que vern crescentemente adaptando a retorica ambientalista oci

dental a suas cosmo10gias, vocabularios conceituais e projetos existenciais, 

e retraduzindo estes u1timos para uma linguagem modemizada de inequi

voca intens:ao poHtica - visando com isto fazer a civilizas:ao que ju1ga ter 

inventado a poHtica, e que tal invens:ao a distingue, entender que a poHtica 

e apenas urn departamento da cosmopoHtica, e que isto a iguala a todas as 

outras. A voz desses povos comep a ser ouvida em pelo menos alguns seto

res das sociedades privilegiadas do "Norte global", aqueles que ja se deram 

153 "0 territ6rio e alemao, mas a Terra e grega" (Deleuze & Guattari 1980: 418). 

154 A aproximac;:ao dos Terranos ao "povo que falta" foi-nos sugerida por Juliana Fausto 
no artigo: "Terranos e poetas: 0 povo de Gaia como povo que falta" (2013). E Alexandre 
Nodari nos recordou a passagem de A hora da estrela em que Macabea e definida como 
uma representante da "resistente rac;:a ana teimosa que urn dia vai talvez reivindicar 0 di
reito ao grito". 
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conta de que, desta vez, as coisas podem acabar mal para to do mundo, em 

toda parte, de urn modo ou de outro. 

Mas sucede que 0 autor nao acredita que essa "gente de Pachamama" 

esteja a altura do desafio: 

Se ao menos, duvida ele, pudessemos estar seguros de que aquilo que passa por res
peito pela Terra nao se deve apenas ao pequeno efetivo populacional e ao carater re
lativamente rudimentar [the relative weakness] da tecnologia desses povos. Nenhum 
desses povos ditos "tradicionais'; cuja sabedoria n6s frequentemente admiramos, esra 
preparado para ampliar a escala de seus modos de vida ate as dimensoes das gigan
tescas metr6poles tecnicas em que hoje se amontoa mais da metade da ras:a humana 
(Latour 20l3a: 128). 

Parece-nos que Latour nao considera a possibilidade de que as em gera1 

pequenas popu1as:6es, e a tecno10gia "relativamente rudimentar" dos po

vos indigenas e de tantas outras minorias sociopoHticas da Terra, venham 

a transformar-se em urn exemp10, urn "recurso" e uma vantagem cruciais 

em urn futuro pos-catastrofico, ou, se preferirem, em urn mundo humano 

permanentemente diminuido. Nosso autor nao parece estar preparado, ele, 

para encarar de frente a situas:ao altamente provdvel de que sejamos nos, os 

povos do Centro, com nossas sociedades de "avans:ada" tecno10gia, povoa

das de automatos obesos, mediaticamente teleguiados, psicofarmaco10gi

camente estabilizados, dependentes de urn consumo (de urn desperdicio) 

monumental de energia,155 vivendo como doentes heteronomicamente 

sustentados por aparelhos de delicada e carfssima manutens:ao - que se

jamos nos, em suma, que tenhamos muito em breve que baixar a bola, 

reduzindo a escala de nossos confortaveis modos de vida. Com efeito, se 

ha alguem que precisa "estar preparado" para alguma coisa, este a1guem 

somos nos, a gente amontoada nas "gigantescas metr6po1es tecnicas." 

155 "[Estel 'anthropos' cuja civilizac;:ao ja e hoje movida a 12 terawatts, e que se encami
nha para 100 TW se 0 resto do mundo se desenvolver ate 0 nivel de consumo de energia 
dos Estados Unidos - urn numero espantoso, se considerarmos que as fors:as envolvidas 
no movimento das placas tectonicas nao geram mais do que 40 TW de energia" (Latour 
2013a: 76). Varias Fontes indicam, na verdade, urn consumo global maior, da ordem de 
15 TW; e especificam que os EUA, com 5% da populac;:ao mundial, consomem 26% 
dessa energia to tal. 
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A oposi~ao latouriana entre Modernos e nao-modernos, desenvolvi

da no livro seminal de 1991, apoiava-se largamente numa "diferen~a de 

escala': isto e na diferen~a de comprimento das redes sociotecnicas nestes 

dois regimes dos coleti-Vos. Em sua proposta de uma nova Constitui~ao, 

o autor afirmava a desejabilidade de se preservarem as "redes longas" dos 

coletivos modernos, por constituirem elas, em sua opiniao, urn avan~o his

t6rico inegavel. Mas ja vimos como a defini~ao mesma do Antropoceno 

consiste no fenomeno do colapso das magnitudes escalares. ~ando a es

pecie-agente biol6gico se torna a especie-for~a geoffsica (pela media~ao 

hist6rica da especie-engenheira), quando a economia poHtica se encontra 

com a entropia c6smica, sao as ideias mesmas de escala e de dimensao que 

parecem fora de escala. E afinal de contas, nao e 0 pr6prio Latour, nas suas 

conferencias de 2013, quem observava que "nada esta mais na escala corre

ta"? 0 que sabemos n6s ao certo sobre as amplia~oes e redu~oes de escala 

que teremos que sofrer no correr deste seculo? Nao muito. 0 futuro e cada 

mais mais incerto, ou melhor (ou pior), 0 que dele se pode saber ao certo e 

que, como na can~ao, "nada sera como antes".156 

~anto ao pequeno efetivo populacional dos povos "ditos tradicio

nais': bern, segundo uma estimativa recente da ONU,157 existem cerca de 

370 milhoes de pessoas indigenas - membros depovos que nao se reco

nhecem nem sao reconhecidos como cidadaos-padrao dos Estados que os 

englobam e, frequentemente, os dividem - espalhadas por 70 paises do 

mundo. Por certo que esse numero nao chega nem perto dos 3,5 bilhoes 

de pessoas (= metade da ra~a humana) que se acha amontoada nas nossas 

metr6poles tecnicas - cerca de urn bilhao das quais, alias, vive em favelas 

156 Nao podemos, aqui, senao recomendar a leitura das crfticas argutas que Marilyn Srra
thern dirigiu it ideia latouriana das "redes longas" dos modernos, e das reHexoes da mesma 
aurora sobre a escalaridade enquanto urn instrumento (e/ou efeito) da reoria antropol6-
gica antes que como uma propriedade de fenomenos observaveis, por assim dizer, a olho 
nu. Varios capitulos de 0 efeito etnogrdfico e Otttros ensaios, a coletanea recem-publicada 
em portugues (Strathern 2014), tratam destes temas, bern como 0 Iivro essencial Partial 
connections (Strathern 2004). 

157 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: "Who are indigenous peo
pies?": http://www.un.org/ esa/socdev/unpfiil documents/5session_factsheet 1. pdf 
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nao especialmente "tecnicas" (Davis 2005 )158 - mas ele e, afinal, maior do 

que a popula~ao dos Estados Unidos (314 milhOes) e do Canada (35 mi

lhoes) somados, 0 que deve significar alguma coisa. Mas sobretudo, e mais 

uma vez, 0 que sabemos n6s das transi~oes demograficas que aguardam a 

humanidade ate 0 final deste seculo, ou mesmo bern antes disso, se cons i

derarmos que podemos chegar a 4°C de aumento na temperatura media 

global ja em 2060 ou 2070 (Betts et al. 20ll)? Sem esquecermos, e claro, ' 

o ja mencionado argumento de que, se todos os sete bilhoes de pessoas do 

mundo adotassem 0 American way of lifo - a bizarra versao americana 

do "vivir bien" - seriam necessarias cinco Terras. Isto significa que 0 pais 

ao norte do Mexico esta devendo no minimo quatro mundos ao resto do 

mundo, em uma transforma~ao inedita do tema mitico da "humanidade 

sem mundo". Alem de haver gente demais no mundo (infelizmente, nao ha 
racionaliza~ao que destrua essa evidencia), ha, sobretudo, gente de menos 

com mundo demais e gente demais com mundos de menos - e e aqui que 

a coisa pega. 

Plus intra, conclama Latour (2013a: 129-30) contra esse perigo, cor

rigindo e atualizando 0 velho plus ultra do tempo das grandes navega~oes 

- as quais, nao esque~amos, instituiram 0 moderno "nomos da Terra" de 

acordo com Schmitt, nomos este que necessitou 0 genoddio americano e, 

mais geralmente, 0 exterminio de muitos milhoes daqueles seres humanos 

que se achavam fora do espa~o do Direito das Gentes europeu, a partir do 

postulado da apropriabilidade total das "zonas livres" do mundo.159 E im

perativo, agora, segundo Latour, reconhecer a existencia de limites ("Os 

158 Ver tambem Vidal 2003, e algumas fotos e10quentes em https:llcatracalivre.com.brl 
gerall arquitetura/indicacao/ a-desigualdade-social-pelo-mundo-captada-em-6-imagens
-aereasl#jp-carousel-649248 

159 Agradecemos a A. Nodari os esdarecimentos sobre a nor;:ao schmittiana do moderno 
nomos ou partir;:ao da Terra, inaugurado com a invasao da America e da fndia, e sua ter
minar;:ao (sempre segundo C. Schmitt) com a ascensao dos EUA e a criar;:ao da Liga das 
Nar;:oes. Nodari sugere que 0 nomos contemporaneo seria a1go como a divisao entre Es
tados-nar;:oes "legitimos" c os roglle states, 0 "Eixo do Mal" (ao que acrescentariamos os 
"vandal os" , os cassettrs, os Black Blocs, os Zapatistas, os povos em estado de insurreir;:ao 
erc.), e que urn futuro nomos da Terra emergeria do cenario de catasrrofe ambiental ima
ginado por Stengers (ver adiante), em que urn Estado mundial, aurorizado pela "urgen
cia" (a excer;:ao) a intervir onde, como e quando quiser, exerce sua dominar;:ao universal. 
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Terranos devem explorar a questao dos seus limites" [loc.cit.] - declara

c;:ao que, ousamos dizer, e urn verdadeiro tipping point na visao de mundo 

latouriana ... ), penetrar-se da ideia de que toda ac;:ao, neste nosso mundo 

sublunar, tern urn custo, isto e, consequencias que retroagem inevitavel

mente sobre 0 agente.160 A maxima de Latour parece-nos, evidentemente, 

mais que sensata. (Tarde, como vimos, ja propusera em seu Fragmento uma 

versao realmente radical do plus intra ... ) Nos a entendemos, entretanto, 

como uma exortac;:ao a que nos preparemos para uma intensifica;ao nao
-material de nosso "modo de vida': 161 isto e, para uma total transformac;:ao 

do dito modo, em urn processo que passe imperativamente ao largo de 

toda fantasia de "mestria prometeica" ou controle gerencial sobre 0 mun

do tornado como Outro da humanidade: e chegada a hora de transformar

mos a enkrateia, 0 dominio ou mestria de si mesmo, em projeto coletivo 

de re-civiliza;ao ("civilizar as praticas modernas': escreve Stengers 2013b: 

113), ou, quem sabe em urn projeto - talvez mais "molecular", menos 

titanico - de inciviliza;ao.162 0 plus intra deve significar, desse modo, 

uma tecnologia da frenagem, uma des-economia liberta da alucinac;:ao do 

crescimento continuo, e uma insurreic;:ao cultural (se nos permitem a ex

pressao) contra 0 processo de zumbificac;:ao do cidadao-consumidor. 

Uma palavra sobre a tecnica. Assim como Latour vern procurando 

dissolver 0 fatidico amaIgama entre a Ciencia e as ciencias, cuidamos ser 

necessario fazer 0 mesmo no que concerne a relac;:ao entre a Tecnica e as 

tecnicas, rejeitando uma interpretac;:ao unidirecional e modernista da Tec

nica que a toma por uma essen cia onto-antropologica que desabrocha 

triunfalmente na Historia (os tecnofilos do genero Breakthough Institute 

sao tao essencialistas como seus inimigos retro-heideggerianos). Pois ha 

tecnicas terranas como ha tecnicas humanas, diferenc;:a que nao se reduz, 

pens amos, a mera questao do comprimento de suas redes. A guerra entre 

160 Vcr 0 conceito de loop (circuito, volta, retorno, retroa~ao) como constitutivo da "ter
ranidade" na 4' confere:ncia - Latour 2013a: 95. 

161 Projeto que urn dos presentes auto res chamou a1hures de "suficie:ncia intensiva" (Vi
veiros de Castro 2012). 

162 Para a ideia de inciviliza~o (uncivilisation) , ver 0 manifesto do Dark Mountain Proj
ect: http://dark-mountain.net/about/ manifesto/. 
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os Terranos e os Humanos vai se travar essencialmente neste plano, sobre

tudo quando incluimos na categoria alargada e pluralizada das tecnicas 

toda uma gama de agenciamentos sociotecnicos e de invenc;:6es institu

cionais, alguns muito antigos, outros muito recentes, que vao dos siste

mas de parentesco e dos mapas totemicos dos abodgenes australianos a 

organizac;:ao horizontal e a dtica defensiva "Black Bloc" dos movimentos 

de protesto altermundialistas, das novas formas de produc;:ao, circulac;:ao, 

mobilizac;:ao e comunicac;:ao criadas pela internet (Wade 2004), as orga

nizac;:6es de guarda e troca de sementes e cultivares tradicionais em varias 

zonas de resistencia camponesa pelo mundo afora, aos eficientes sistemas 

de transferencia financeira extra-bancarios do tipo hawala, a arboricultura 

diferencial dos indigenas amazonicos, a navegac;:ao estelar polinesia, aos 

"agricultores experimentadores" do semiarido brasileiro,163 a inovac;:6es hi

per-contemporaneas como 0 movimento das ecovilas, a psicopoHtica do 

tecnoxamanismo ou as economias descentralizadas das moedas comuni

drias; do bitcoin e do crowdfunding.164 Nem toda inovac;:ao tecnica crucial 

para a "resiliencia" da especie precis a passar pelos canais corporativos da 

Big Science ou pelas longuissimas redes de humanos e nao-humanos mo

bilizadas pela implementac;:ao de "tecnologias de ponta". Latour, de resto, 

o reconhece perfeitamente em uma passagem de sua recente Enquete sur 

les modes d'existence: 

Se quisermos que 0 verbo ecologizar se torne uma a1ternativa a modernizar, precisa
remos estabelecer com os seres tecnicos muitos outras transac;:6es. [ ... ] Os aborlgenes 
australian os, cuja caixa de ferramentas nao continha senao alguns pobres artefatos 
_ de pedra, de chifre ou de pele - souberam entretanto estabelecer com os seres 
tecnicos relac;:6es de uma complexidade que continua deixando os arque610gos estu
pefatos: os diferenciais de resistencia que eles agenciavam, iam-nos buscar antes na 
materia dos mitos e na suril textura dos lac;:os de parentesco e das paisagens. Que sua 
materialidade seja ftaca aos olhos colonizadores nao diz nada sobre a inventividade, a 
l'esistencia e a durabilidade desses agenciamentos. Para conservar as chances de negocia
rao sobre os sllceddneos dos atllais dispositivos de pl'odurao, tf fimdamental restitllir aos 

163 Vcr: http://aspta.org.brl20 13/11/30_encontro_nacional_de_agricultoras-e-agricultores

experimenradores-termina-ce!ebrando-a-partilha-e-a-uniaol 
164 Latour 2012 classificaria esses exemplos como ourros tantos casos de cruzamento do 
modo de existe:ncia da tecnica [TEC] com diversos outros modos de existencia (REP' 

ORG, POL etc.). Nada temos a objetar a isto. 
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seres da tecnica uma capacidade que os libere inteiramente de sua pesada instrumental i
dade. Liberdade da manobra indispensdvel para inventar os dispositivos a serem em pre
gados quando for preciso desmantelar a imposslvelftente de modernizafiio (2012: 234; 
n6s sublinhamos). 

Na versao eletronica da mesmaEnquete, 0 autor acrescenta uma nota sobre 

essa relac;ao inesperada entre a tecnologia "neolftica" dos aborfgenes e 0 

desmantelamento por vir da frente de modernizac;ao, ou 0 que chamamos 

de intensificafao nao-material do nosso modo de vida. Ela deixa claro 0 

significado de seu ''plus intra!" como afirmac;ao de uma posic;ao nao-acele

racionista, nao-tecnotriunfalista sobre 0 novo nomos da Terra: 

A antropologia das tecnicas, a etnotecnologia, a etnoarqueologia, cada qual it sua ma
neira, tern multiplicado descric;:6es alternativas que permitem separar a tecnica do es
treito repert6rio etnocentrico da produc;:aq, do trabalho, da 'base material; sem com 
isso nada perder da objetivade tao particular facultada pelo encontro com os seres de 
TEC. 

Isso para nao evocarmos a interessante possibilidade, por ora tao ficcional 

quanto os sonhos dos Singularitanos, de que,as pr6prias maquinas meta

-universais do futuro, nossos avatares melhorados em que (des)encarnare

mos, naquela fusao tecnomfstica geradora do Homem C6smico, mostrem 

uma "inteligencia artificial" suficientemente arguta para resistir a estupi

dez natural dos human os, optando pOl' uma mecanopolftica da suficiencia 
intensiva: 

Chama-se 0 Teste de Mauldin: urn sinal para se saber se uma entidade artificial e real
mente inteligente pode ser quando ela decide, abruptamente, parar de cooperar com 
a acelerac;:ao da IA [Inteligencia Artificial]. Nao programar seu sucessor. Frear. 0 bas
tante para viver. Apenas viver (David Brin 2012: 448). 

Como se as maquinas tivessem enfim se tornado capazes de ressintetizar, 

motu proprio, a visao profetica de Caetano Veloso sobre a figura por vir 

do Terrano, a saber, 0 Indio, aquele que e - porque sera, porque sempre 

tera sido - "mais avanc;ado que a mais avanc;ada das mais avanc;adas das 
tecnologias". 

As tecnicas terranas, por fim, e preciso acrescentar 0 imenso reper

t6rio de "detours techniques'; as gambiarras mobilizadas pela evoluc;ao 
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darwiniana dos organismos.165 Nao pensamos, portanto, ao contrario do 

que defende Latour (2012: cap. 8), que as tecnicas precedam hist6rica e 

ontologicamente 0 humano apenas por 0 terem feito (e feito como Homo 

faber). A gambiarra, 0 jeitinho ou macete tecnico e antropogenetico por-

que ele e inerente ao vivente. Para usarmos a linguagem da Enquete, 0 cru

zamento REP-TEC e praticado ha centenas de milhoes de anos pelos se

res vivos - talvez seja mesmo 0 que permita diferenciar, dentro do modo 

universal [REP], entre as trajet6rias dos existentes animados e inanima

dos. Reciprocamente, sabemos que varias "escolhas tecnicas" humanas 

provocaram ou poderao provocar a extinc;ao (evento pertinente ao modo 

[REP]) da especie sem qualquer possibilidade de "recomec;ar varias vezes" 

(tal retomada corretiva e definidora de [TEe], segundo Latour). A tec

nologia belicanuclear e 0 exemplo mais 6bvio, mas nem de longe 0 uni

co. 0 que e a presente catastrofe ambiental e a ameac;a que ela representa 

para todos os' human os, senao a consequencia de urn sem-nUmero de "es

colhas tecnicas"? E quantas delas permitem, ou permitirao, urn "comec;ar 

de novo", uma outra "chance"?166 

Uma vez aceita essa definic;ao alargada de "tecnica" ou "tecnologia': 

e possfvel ver mais claramente que a divisao entre Humanos e Terranos 

nao e apenas interior a nossa especie. (Isto e algo, cremos, com que Latour 

facilmente concordaria.) A guerra de Gaia opoe dois campos ou partidos 

povoados de humanos e nao-humanos - bichos, plantas, maquinas, rios, 

geleiras, ocean os, elementos qufmicos, enfim, toda a gama de existentes 

que se acham envolvidos no advento do Antropoceno, e cuja persistencia 

165 0 termo popular "gambiarra" foi proposto como designando urn conceito-pratica 
original por Fernanda Bruno (nao diretamente como traduc;:1io da expressao latouriana) 
no simp6sio A vida secreta dos objetos: medialidades, materialidades, temporalidades (l-3 
agosto 2012, MAM-RJ). 

166 A distinc;:1io REP-TEC da Enquete nos parece, em suma, marcada por urn cerro an
tropocentrismo dos Modernos, como, de resto, e nao poderia ser diferente, toda a on~ 
tologia dos Modernos descrita no livro, mesmo na versao pluralizada e reconstrufda por 
Latour dessa ontologia. Ao contemplar 0 quadro dos quinze modes de existencia que 
fecha a Enquete, mio podemos deixar de constatar que - parafraseando urn conhecido 
fil6sofo - os animais e outros viventes sao "pobres em modos de existencia", enquanto 
os humanos (e mais ainda os modernos) aparecem como eminentes "configuradores de 
modos de existencia". 
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(com suas "trajet6rias", "hiatos': "passes" e "condiqaes de felicidade" espe

dficas: Latour 2012) se pae, virtual ou atualmente, como "negadora" do 

campo oposto, ou "negada" por ele: na situaqao schmittiana de inimigo 

politico, portanto. Os virus letais que se propagam junto com 0 igualmen

te devastador turismo intercontinental, a numerosissima fauna simbi6tica 

que co-evoluiu com 0 aparelho digestivo humano, as bacterias definitiva

mente resistentes aos antibi6ticos,167 as arm as atomicas silenciosamente 

aguardando sua hora nos silos subterraneos enos submarinos em movi

mento perpetuo, a legiao inconcavel de animais confinados e torturados 

em campos de exterminio para a extraqao de protdna (Foer 2010), as po
derosas fabricas de metano instaladas nos estomagos dos bilhaes de ru

minantes "criados" pelo agroneg6cio, as inundaqaes e secas devastadoras 

causadas pelo aquecimento global, 0 Mar de Aral que virou deserto, as 

dezenas de milhares de especies que se extinguem por ano (a uma taxa no 

minimo mil vezes maior que a taxa media de desapariqao na esc ala evoluti

va - ver Kolbert (2014) sobre a "sexta extinqao"), 0 desmatamento acele

rado da Amazonia e da Indonesia, 0 barramento da bacia amazonica para 

a geraqao de energia hidreIetrica (com efeitos macro-regionais muito pro

vavelmente nefastos, senao catastr6ficos), a saturaqao dos solos agricolas 

pelos pesticidas da Bayer e da BASF (duas das honoraveis sucessoras da I G 

Farben, cuja hist6ria nao e preciso relembrar aqui), 0 bravo Amaranthus 

palmeri, 0 "amaranto inca" resistente ao herbicidaRoundl.p da Monsanto, 

que invade as plantaqaes de soja transgenica nos EUA, as sementes Termi

nator empurradas pela goela dos agricultores por esta mesma corporaqao 

maldita, as quais se opaem os cultivares tradicionais de milho, mandioca, 

arroz, sorgo ou milhete cuidadosamente preservados pelos camponeses 

nas zonas de resistencia a agroindustria, os numerosos e misteriosos (para 

o consumidor) aditivos quimicos dos alimentos, os animais de companhia 

e os des policiais, os ursos que perdem a paciencia com aqueles humanos 

que nao sabem respeitar a diferenqa entre especies, 0 insubstituivel povo 

das abelhas em risco de desaparecer devido a uma sinergia de fatores de 

167 Quem disse que a historia nao anda para tras? Ver Walsh (2014) e 0 igualmente, senao 
'mais preocupante, artigo de Peeples (2014). 
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origem antr6pica, os drones assassin os, as cameras de vigilancia onipresen

tes, 0 permafrost que se derrete, a internet, os sate1ites do sistema GPS, a 

parafernaIia de instrumentos, modelos e experimentos ciendficos que per

mitem avaliar a evoluqao dos "limites planetarios", enfim, esses inumera

veis agentes, agencias, atores, actantes, aqaes, fenomenos ou como mais se 

os queira chamar, estao automaticamente convocados pela guerra de Gaia 

- note-se que alguns, talvez varios deles, podem mudar de campo (de 

efeito e de funqao) das maneiras as mais inesperadas - e se articulam com 

diferentes povos, coletivos e organizaqaes de individuos da especie Homo 

sapiens, os quais se opaem entre si na medida mesma das alianqas que man

tern com tal multidao de nao-humanos, isto e, dos interesses vitais que os 

ligam a eles. 

Se nao e muito diflcillistar os nao-humanos que estao envolvidos na 

guerra de Gaia, ja vimos que identificar quem sao, dentro da especie huma

na, os Terranos e seus inimigos "Human os" nao e tao facil assim. Vimos 

que estes ultimos sao urn tanto genericamente associados aos "Modernos" 

por Latour, isto e, a todos aqueles agentes, de corporaqaes a paises a indi

viduos, que se acham comprometidos de urn modo ou de outro (as dife

renqas nesses "modos" e, escusado repetir, absolutamente essencial) com 0 

avanqo implacavel da frente de modernizaqao. Mas nao e uma tarefa im

possivel, ou inutil, nomear ao menos alguns dos representantes da linha de 

frente do exercito "Humano': os responsaveis mais imediatos pelo agrava

mento crescente da catastrofeantropocenica e interessados mais diretos 

(ou deveriamos dizer desinteressados?) na derrota dos Terranos. Afinal, 

para comeqar, apenas noventa grandes companhias sao responsaveis por 

dois terqos das emissaes de gases de efeito-estufa na atmosfera terrestre: 

Chevron, Exxon, BP, Shell, Saudi Aramco, GazProm, a Statoil noruegue

sa, a brasileira Petrobras, as estatais de mineraqao de carvao de paises como 

a China, a Russia, a Polonia ... 168 Em seguida, nomes como Monsanto, 

168 Ver: http://www.theguardian.com/environmentlinteractive/20 13/ nov/20/which-fossil
fuel-companies-responsible-climate-change-interactive. Para uma !ism mais recente, das 
200 principais companhias estatais classificadas em func;iio das emiss6es potenciais de car
bono de suas reservas de combustiveis fosseis declaradas, veja-se: http://fossilfreeindexes. 
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Dupont, Syngenta, Bayer, Cargill, Bunge,J69 Dow, a "nossa" Vale, Rio Tin

to, Nestle, as empresas dos sinistros Irmaos Koch e muitas outras tam bern 

merecem destaque, por suas variadas contribuis:6es para a conversao do 

"mononaturalismo" cosmo16gico dos Modernos, em uma mega-economia 

agricola de monoculturas, para a perturbas:ao duradoura dos cidos geo

quimicos dos solos e das aguas, para a colossal poluis:ao ambiental, para a 

disseminas:ao de alimentos danosos a sande humanaJ70 ••• Atentemos ainda 

para a lista dos 147 bancos e demais corporas:6es conectadas em uma su

per-rede tentacular que envolve 0 planeta em urn abras:o mortal (Coghlan 

& MacKenzie 2011) ... E nao esques:amos de induir os governos ,de paises 

como 0 Canada, a Australia, os Estados Unidos, 0 Brasil e varios outros 

que vern estimulando praticas de extras:ao de combustfveis e minerios de 

alto potencial contaminante, fazendo vista grossa para 0 desmatamento, 

barrando os rios, entravando as negocias:6es em torno da catastrofe dima

tica ... A lista e longa, enfim, mas nao e infinita. Nao e contra a "civilizas:ao': 

o "progresso': a "hist6ria': 0 "destino" ou a "humanidade" que os Terranos 

estao lutando concretamente, mas contra estas entidades supracitadas. Sao 

elas que agem em nome dos "Human os". 

, Mas voltemos aos nossos misteriosos Terranos. Voltemos por urn bre

ve instante as cosmogonias e escatologias amerindias que evocavamos al

gumas paginas atras, quando falavamos de seu antropomorfismo estetico 

e seu panpsiquismo metafisico, duas faces de uma mesma ontologia "ani

mista". Em urn mundo em que "tudo ja esta vivo" (ver supra), e preciso dar 

conta da morte, isto e, justifica-la. Os mitos indigenas veem a origem da 

cultura e da sociedade como estando instrinsecamente ligada a vida breve 

dos humanos, a mortalidade como condis:ao existencial. Esta e comumen

te imaginada como 0 resultado, naode urn crime ou pecado cometido con

tra uma divindade, mas de urn engano, urn descuido, uma certa estupidez 

com/the-carbon-underground-2014/. E tambem 0 site da Carbon Tracker Initiative: http:// 
www.carbontracker.org/site/. 

169 Ver Report from ETC Grollp (extracts only); Who Owns Nature. GM Watch: http://www. 
gmwatch.org/gm-firms/l0558-the-worlds-top-ten-seed_companies-who-owns-nature. 

170 Ver Food Processing's Top 100. Food Processing: http://www.foodprocessing.comltop 1 00/ 
top-l 00-20 13/. 
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inexplicavel de nossos antepassados. Os humanos arcaicos fizeram a esco

Iha errada ao serem confrontados com certas alternativas oferecidas pelo 

demiurgo, e terminaram envelhecendo e morrendo depresssa, ao inves 

de viver para sempre como outros existentes (pedras, arvores de madeira 

dura) ou de permanecerem perpetuamente jovens mediante trocas peri-

6dicas de pele, como as cobras e diversos invertebrados. Acrescente-se a 

isto que, assim como a especias:ao p6s-mitica derivou de urn continuum 

intensivo originario de consistencia "humana", as distins:6es inter- e intra

-culturais entre os humanos atuais sao comumente explicadas como 0 re

sultado do empobrecimento demogrMico da humanidade primigenia, em 

poucas palavras, da mortandade (extins:ao por uma catastrofe, exterminio 

por uma divindade) sofrida por uma populas:ao excessivamente numerosa 

e demasiado homogenea (Levi-Strauss 1964), criando assim "vazios" ou 

lacunas que permitiram a diversificas:ao da humanidade em povos, tribos e 

das categorialmente discretos. 

Ainda que se possa lamentar a tolice de nossos ancestrais, nada disso e 

visto como absolutamente negativo. Afinal, se as pessoas nao morressem, 

dizem os indios, nao haveria espas:o onde criar e alimentar as geras:6es fu

turas. "Como poderiamos ter filhos, se vivessemos para sempre e 0 mundo 

estivesse saturado de gente? Onde eles viveriam, 0 que comeriam?'?, costu

mam comentar os narradores desses mitos. Ora, se os amerindios" como 

muidssimos outros povos nao-modernos, compartilham algum objetivo 

cultural fundamental, este e 0 de ter filhos, constituir corpos de parentes, 

aliar-se por casamento a outros corp os de parentes, distribuir-se e dissemi

nar-se em descendentes, porque as pessoas vivem em outras pessoas, com 

oUlns pessoas,poroutras pessoas (Salllins 2013). Enfim, os indios prefe

rem manter uma populas:ao relativamente estavel ao inves de aumentar a 

"produtividade" e "aperfeis:oar" a tecnologia de modo a criar as condis:6es 

(0 "excedente") para que possa haver sempre mais gente, mais necessidades 

e mais preocupas:6es. 0 presente etnografico das sociedades lentas con tern 

uma figuras:ao de seu futuro. 

Nao e possivel saber com certeza absoluta se esses mitos "malthusianos" 

precedem a Conquista, mas tudo indica que sim. A imaginas:ao indigena 
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ja tinha pensado a redu<rao ou retardamento do seu Antropoceno, mas 

colocando 0 processo na origem antes que no fim do mundo. Nao imagi

navam eles, talvez, que seu mundo viesse a Ihes ser brutalmente tornado 

pelos Europeus, esses alienigenas configuradores e desfiguradores de mun

dos. Seja como for, aquilo que diziamos mais acima, que os indios tinham 

algo mais a nos ensinar em materia de apocalipses, de perdas de mundo, 

de catastrofes demograficas e de fins da Hist6ria e simplesmente isto: para 

os povos nativos das Americas, 0 fim do mundo ja aconteceu, cinco secu

los atras. 0 primeiro sinal do fim foi dado no dia 12 de outubro de 1492, 

para sermos exatos. (Como postou alguem no Twitter semanas' atras, "0 

primeiro indio que encontrou Colombo fez uma pessima descoberta" ... ) 

A popula<rao .indigena do continente, maior que a da Europa naquela mes

rna epoca, pode ter perdido - pela a<rao combinada de virus (a vadola foi 

espantosamente letal), de ferro, de p61vora e de papel (os tratados, as bulas 

papais, as encomiendas, e, naturalmente, a Biblia) - ate 95% de seu efeti

vo ao lange do primeiro seculo e meio da Conquista, 0 que corresponde

ria, segundo alguns dem6grafos, a 115 da popula<rao do planeta.17I Po de

dam os assim chamar de Primeira Grande Extin<rao Moderna esse evento 

americano, quando 0 Novo Mundo foi atingido pelo Velho como se por 

urn planeta gigantesco, que propomos chamar Mercadoria, por analogia 

com 6 planeta Melancolia de L. von Trier. Em materia de concursos de 

apocalipse, e certo que 0 genoddio americano dos seculos XVI e XVII _ 

a maior catastrofe demografica da hist6ria ate 0 presente, com a possivel 

exce<rao da Peste Negra - causado pelo choque com 0 planeta Mercadoria 

sempre tera urn lugar garantido entre os primeiros colocados, pelo men os 

no que concerne a especie humana, e mesmo se consideramos as grandio

sas possibilidades futuras de uma guerra nuclear ou do mega-aquecimento 
global. 

Naturalmente, estes fins de mundo provocados pdo avan<r0 da frente 

(no sentido belico) de moderniza<rao, iniciado, precisamente, com 0 plus 
ultra! da expansao europeia no seculo XVI, continuam a acontecer em 

171 Ver urn resume do debate, ainda acalorado, sobre a dimensao do impacro demogra
fico da invasao daAmerica no livro-reporragem bern documentado de C. Mann 2005. 
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diversas escalas, em varias partes mais ou men os remotas do planeta, nos 

tempos que correm. Nao e necessario insistir sobre 0 que se passa hoje na 

Africa, na Nova Guine ou na Amazonia, ou, para ficarmos mais ao norte, 

nos territ6rios indigenas dos EVA e do Canada "impactados" pdos proje

tos de fracionamento hidraulico. A palavra "fracionamento" e, na verdade, 

apropriada; pois e como se 0 fim do mundo Fosse urn acontecimento .fractal, 

que se reproduz indefinidamente em diferentes escalas, das guerras etnoci

das em divers as partes da Africa ao assassinato sistematico de Hderes indi

genas ou militantes ambientalistas na Amazonia, da compra de territ6rios 

gigantescos de paises pobres por potencias hiperindustriais a grilagem e 

desmatamento de terras indigenas por interesses minerarios e agronego

ciais, a expulsao de familias camponesas para a amplia<rao de urn campo 

de soja transgenica ... Isso para nao falarmos da "fractaliza<rao" do fim que 

percorre de cima a baixo a Grande Cadeia do Ser,172 com a desapari<rao dos 

inumeraveis Umwelten dos viventes. Gaia e "apenas" 0 nome da soma<rao 

final, em todos os sentidos deste adjetivo, dessas figuras do fim: Gaia, en

fim, e a escala maxima que podemos atingir. 

Se a America indigena dos seculos XVI e XVII, representou, para os 

Humanos que a invadiram, urn mundo sem hom ens - Fosse porque des 

a despovoaram objetivamente, Fosse porque os hom ens que des encon

traram ali nao se enquadravam na categoria dos "Human os" -, os indios 

sobreviventes, os Terranos de pleno direito daquele Novo Mundo, se vi

ram, reciprocamente, como homens sem mundo, naufragos, refugiados, 

inquilinos prec:irios de urn mundo a que des nao mais podiam perten

cer, 'pois de nao mais Ihes pertencia. E nao obstante, eis que muitos deles 

sobreviveram. Passaram a viver em urn outro mundo, urn mundo de ou

tros, de seus invasores e senhores. Alguns desses naufragos se adaptaram 

e "modernizaram", mas em geral de maneiras que pouco tern a ver com 0 

que os Modernos entendem por isso; outros lutam por manter 0 pouco 

de mundo que Ihes restou, e esperam que, enquanto isso, os Brancos nao 

172 Ver "Extinction crisis continues apace": http://www.iucn.org/?4143/Extinction-crisis
continues-apace, bern como 0 ja citado Iivro de Elizabeth Kolberr (2014), e 0 espan
toso site de David Ulansey, The Current Mass Extinction (http://www.mysterium.com/ 
extinction.html), que desde 1998 acumula noticias sobre a corrente extin"ao em massa. 
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acabem por destruir 0 mundo deles mesmos, dos Brancos, agora tornado 

o "mundo comum" - em urn sentido nada latouriano da expressao - de 

todos os seres vivos. 

Parece-nos fortemente simb6lico que uma das vers6es recentes do 

fim do mundo a excitar a nova gera~ao de espectadores planetarios, a vas

ta plateia globalizada da Rede, tenha sido 0 assim chamado '~pocalipse 

Maya': que deveria ocorrer no dia 21/12/2012. Como podemos constatar, 

o mundo nao acabou, 0 que alias, como se sabe, nao estava previsto, nes

tes term os, em nenhuma tradi~ao escrita ou oral dos indios Maya. Apesar 

do equivoco, entre tanto, nao nos parece despropositado ligar 0 nome dos 

Maya a ideia de "fim do mundo"; afinal, nao e de se desprezar 0 fato de que 

a unica data do calendario de origem supostamente amedndia a ser incor

porada a cultura pop mundial se refira a urn apocalipse. 

Na verdade, a hist6ria dos Maya conheceu varios "fins". Em primeiro 

lugar, a poderosa civiliza~ao mesoamericana que nos deixou monumentos 

como Chichen Itza, Tikal ou Copan sofreu uma progressiva decadencia 

ao longo dos seculos VII-X A.D., provavelmente devido a uma comb ina

~ao de conflitos sociopoliticos (revoltas e guerras) e urn prolongado stress 

ambiental (secas ligadas a pedodos de El Nino, esgotamento dos solos), 

que levou finalmente ao colapso de sua sociedade, ao abandono de todas 

aquelas pira.mides e templos majestosos e, muito provavelmente, da cul

tura cientifica e ardstica que florescia naquelas cidades da selva. Primeiro 

"fim do mundo': portanto, no pedodo pre-colombiano173, e que pode nos 

servir de exemplo e alerta diante dos processos contemporaneos em que 

economia e ecologia estao entrando em urn colapso reciprocamente re

alimentado, ao mesmo tempo em que "eventos insurreicionais" pipocam 

em diversas partes do planeta. Em seguida, com a invasao da America no 

seculo XVI, os Maya foram, como os demais povos nativos do continente, 

submetidos e escravizados, alem de devastados pelas epidemias trazidas 

173 Ou talvez apenas essa coisa ainda mais impensavel que 0 fim do mundo, 0 colapso 
de urn Estado, 0 fim do Estado, com a retomada da autodeterminac;:ao dos povos a ele 
submetidos? Se todo documento de cultura, como dizia Walter Benjamin, e ao mesmo 
tempo urn documento de barbaric, enta~ isso se apJica igualmente aos grandes trabalhos, 
monumentos e conhecimentos das civilizac;:6es mesoamericanas e andinas. 
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pelo invasor.174 0 genoddio dos POVOs amedndios - 0 fim do mundo 

para eles - foi 0 come~o do mundo moderno na Europa: sem a espolia

~ao da America, a Europa jamais teria deixado de ser urn fundo de quintal 

da Eurasia, continente que abrigava, durante a "Idade Media", civiliza~6es 

imensamente mais ricas que as europeias (Bizancio, China, india, 0 mun

do arabe). Sem 0 saque das Americas, nao haveria capitalismo, nem, rna is 

tarde, revolu~ao industrial, talvez nem mesmo, portanto, 0 Antropoceno. 

Este fim do mundo que atingiu todos os povos amedndios e ainda mais 

emblematico, no caso dos Maya, em vista do fato de que 0 libelo inau

gural contra 0 genoddio americano e do punho do Bispo de Chiapas, 

Bartolome de las Casas, campe1io destemido dos direitos indigenas, opres

sor cedo arrependido do tratamento brutal que os mui cat6licos europeus 

infligiam aos indios de seu bispado. 

Com tudo isso, apesar de terem passado por sucessivos fins-do-mun

do, de serem reduzidos a urn campesinato pobre e oprimido, de terem seu 

territorio retalhado e administrado por diversos estados nacionais (Me

xico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador), os Maya continuam a 

existir, sua popula~ao aumenta, sua lingua floresce, seu mundo resiste, di

minuido mas irredento. 

Pois sao justamente os Maya que nos of ere cern, hoje, talvez 0 melhor 

exemplo de uma insurrei~ao popular bern sucedida (no sentido de nao se 

ter transformado em outra coisa) contra 0 monstro bicefalo Estado-Merca

do que oprime as minorias do planeta, a unica revolta de urn povo indige

na da America Latina que conseguiu se manter sem degenerar em mais urn 

proj'eto estatal-nacionalista, e, muito importante, que deixou rapidamente 

de se apoiar na velha escatologia revolucionaria "marxista" (na verdade, 

crista de fio a pavio), com que a Europa, por meio de seus insuportaveis 

intelecruais-clerigos, continua a querer controlar as lutas de liberta~ao dos 

povos, para tra~ar urn caminho cosmopoHtico proprio. Estamos falando, 

174 Eis 0 que pensava 0 grande tearico do nomos da Terra sobre esse processo: "A superio
ridade espiritual se encontrava tao plenamente do lado europeu, e de urn modo tao ra
dical, que 0 Novo Mundo pode simplesmente ser 'tornado'" (Schmitt 2005: 124). Seria 
urn eco da perversa formulac;:ao hegeJiana, segundo a qual a civilizac;:ao americana "tinha 
que sucumbir tao logo se aproximasse dela 0 Espirito"? 
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e claro, do Movimento Zapatista, esta rara revolta que e urn modelo de 

"sustentabilidade" - sustentabilidade poHtica tambem e sobretudo. Os 

Maya, que viveram varios fins-de-mundo, nos mostram hoje como e pos

sivel viver depois do fim do mundo. Como, em suma, e possivel desafiar 0 

Estado e 0 Mercado, e fazer valer 0 direito a autodetermina~ao dos povos. 

Verdadeiros especialistas em fins do mundo, os Maya, como todos os 

demais povos indigenas das Americas, tern muito que nos ensinar, agora 

que estamos no iriicio de urn processo de transforma~ao do planeta em 

algo parecido com a America no sec. XVI: urn mundo invadido, arrasa

do e dizimado por barbaros estrangeiros. Imagine assim 0 leitof175 que ele 

esteja entao assistindo a (ou atuando em) urn daqueles filmes B de fic~ao 

cientifica em que a Terra e invadida por uma ra~a de alienigenas, que se 

fazem passar por humanos para dominar 0 planeta e utilizar seus recursos, 

porque seu mundo de origem ja se esgotou. Em geral, nesses filmes os alie

nigenas se alimentam dos proprios humanos: de seu sangue, ou sua energia 

mental, algo desse genero. Agora, imagine que essa historia jd aconteceu. 

Imagine que a ra~a alienigena seja, na verdade, nos mesmos. Fomos inva

didos por uma ra~a disfar~ada de human os, e descobrimos que eles ganha

ram: nos somos eles. Ou haveria talvez duas especies de humanos, como 

sugere Latour? Uma alienigena e outra indigena? Ou talvez sejam todos e 

cad a um dos humanos que estariam divididos ao meio, uma metade alieni

gena coabitando com uma metade indigena dentro do mesmo corpo; um 

ligeiro desajuste de sensibilidade nos teria feito perceber essa auto-coloni

za~ao. Seriamos, assim, nos todos, indtgenas, isto e, todos Terranos, indios 

invadidos pelos europeus, os "Human os" ; todos nos, inclusive, e claro, os 

europeus (que foram um dos primeiros povos terranos a serem invadidos). 

Uma perfeita duplica~ao em intensao (plus intra!), fim das parti~oes em 

extensao: os invasores sao os invadidos, os colonizados sao os colonizado

res. Acordamos para um pesadelo incompreensivel. E como dizia Oswald 

de Andrade, s6 0 homem nu compreendera. 

175 Ver Viveiros de Castro 2011 b. 

o mundo em suspenso 

Querer a guerra contra as guerras por vir 
e passadas, a agonia contra todas as mor
tes, e a flrida contra todas as cicatrizes, em 
nome do devir e nao do eterno. 

(DELEUZE & GUATTARI) 

Falamos em tres nomes que nos guiaram em boa parte de nosso percurso 

ate aqui, mas faltou chamar a aten~ao para um ultimo e nao menos essen

cial, 0 de Isabelle Stengers. Ha alguns anos, desde pelo menosAu temps des 

catastrophes: resister ala barbarie qui vient (Stengers 2009), esta pensado

ra vern, como. Latour, 176 trazendo a cena a figura ambigua e complexa de 

Gaia, posta como 0 personagem-chave para a compreensao do significado 

do "tempo das catastrofes" que e 0 nosso. A Gaia de Stengers, entretanto, 

nao e a mesma entidade que a Gaia de Latour. Em primeiro lugar, ela e 0 

nome de um evento, a face da "intrusao" em nossas hist6rias de um tipo de 

"transcendencia" que nunca mais poderemos deixar de levar em conta em 

nossas vidas: 0 horizonte cataclismico definido pelo aquecimento global 

antropogenico. Gaia e 0 evento que poe nosso mundo em perigo, <> un i

co mundo que nos temos,portanto ... (Stengers 2013b: 135). Justamente, 

como veremos, e aqui neste "portanto" que se trata de parar para pensar, 

peosar nas consequencias que se podem pretender tirar deste "portanto", 

e que estao estreitamente ligadas a extensao poHtica que devemos dar ao 
" ,,, nos. 

Gaia e a transcendencia que responde, de modo brutalmente impla

cave!, a transcendencia igualmente indiferente, porque brutalmente irres

ponsdvel, do Capitalismo. Se 0 Antropoceno, no sentido de Chalaabarty 

ou Latour, e 0 nome de um rfeito que atinge a todos os habitantes do 

176 Este desde, salvo engano, '~Attempt at a 'Composirionist Manifesto'" (Latour 2010). 


