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RESUMO

Esta tese se assenta na concepo de que o universo, a nossa
sociedade e ns mesmos

vivenciamos diferentes tempos profundamente imbricados. Isto
quer dizer que passado,

presente e futuro no podem ser compreendidos apartados entre si
e/ou como uma sucesso

de etapas. Contudo, a modernidade consolidou a ideia de que o
tempo linear, uniforme,

eterno e universal. Tal perspectiva se tornou hegemnica em nossa
sociedade e com ela a

noo de que o tempo ascendente e progressivo. O trabalho ora
apresentado tenta

demonstrar que pensar o tempo dessa maneira nos impe barreiras
inteligibilidade do

mundo em que vivemos; dos fenmenos sociais e da natureza. Com o
apoio de diferentes

contribuies tericas da Fsica, da Histria, da Sociologia e da
Geografia, entre outras

cincias, questionamos os pressupostos da modernidade sobre o
tempo, para em seguida

apresentarmos outra perspectiva que compreende as trs dimenses
temporais de maneira

plural e integradas. Como consequncia desse percurso analtico
passamos a falar de

passados, presentes e futuros, bem como resgatamos o acaso e a
incerteza como parte

integrante da prpria histria. Utilizamos esse referencial para
analisar os conflitos

decorrentes da construo das hidreltricas Santo Antonio e Jirau
no rio Madeira, em

Rondnia, as repercusses sobre as populaes locais,
particularmente sobre as

comunidades ribeirinhas. Aos embates travados por estas contra
empresas e outros setores

interessados no erguimento das barragens denominamos de
conflitos temporais. sobre a

multiplicidade do tempo e os conflitos temporais que se travam
nas guas do Madeira o

ponto focal da nossa reflexo.

Palavras-chave: Tempo. Tempos mltiplos. Conflitos temporais.
Hidreltricas. Rondnia.


	
ABSTRACT

This thesis is based on the conception that the universe, our
society and ourselves

experience different life spans inextricably interwoven. It
means that past, present and

future cannot be understood apart from each other and / or as a
sequence of steps.

However, modernity has established the idea which time is
linear, uniform, eternal and

universal. Such perspective has become hegemonic in our society
and, moreover, adopted

the concept that time is ascendant and progressive. The work
presented here seeks to

demonstrate that thinking the time into this way imposes
barriers to intelligibility of the

world we live in; both in social phenomena and nature. On the
basis of distinct theoretical

contributions from Physics, History, Sociology and Geography,
among other sciences, the

assumptions of modernity are questioned over the time, so that
it is introduced another

viewpoint concerned about the three temporal dimensions in a
plural and integrated aspect.

In consequence of this analytical course, it is raised to
discuss pasts, presents and futures,

as well as randomness and uncertainty are considered as
integrated part of history itself. In

regard to this framework, it is possible to analyze the
conflicts arisen from the construction

of Santo Antnio and Jirau hydropowers in the Madeira River, in
the state of Rondnia, the

repercussions on regional populations, especially on coastal
communities. The clashes

fought by these people against companies and other stakeholders
in the erection of dams

are named as temporal conflicts. The focal point of this
reflection deals with multiplicity of

time and temporal conflicts which are current in waters of the
Madeira River.

Keywords: Time. Multiple times. Temporal conflicts. Hydropowers.
Rondnia.
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1 INTRODUO

Cronos era um deus da mitologia grega de segunda gerao. Ele era
considerado o

prprio tempo. O tempo comum, pois o tempo sagrado era atribudo a
Aion. Isto no perodo

helenstico. Cronos era um dos filhos tits de Gaia (Terra) e de
Urano (Cu estrelado).

Tornou-se senhor do cu ao castrar seu pai a pedido da me.
Casou-se com sua irm Ria e

teve seis filhos. Para impedir qualquer questionamento ao trono
ele comeu cinco dos seus seis

filhos. O nico que sobreviveu foi Zeus porque sua me enrolou uma
pedra fingindo ser a

criana e a deu a Cronos que a engoliu pensando se tratar do
filho. Tempos depois Zeus

destronou o pai e o prendeu no mundo subterrneo.

O tempo cronometrado pelo relgio no para. Ao passar ele parece
engolir nossas

energias at que um dia no nos restar mais nenhum sopro de vida.
Desse destino no

escapam os animais, as plantas e as estrelas do universo. Ocorre
que h novas teorias

levantando a possibilidade de que o nosso universo seja a
consequncia de um processo

infindvel de expanso e contrao. Sendo assim, a prpria ideia de
fim teria de ser

repensada, pelo menos a do cosmos.

O tempo, ento, assim como Deus, eterno? Foi criado num ato
divino ou fruto da

grande exploso que definimos como Big Bang? O tempo foi criado?
Para o filsofo

Anaximandro o tempo atuaria como um juiz, vingando todos os atos
de injustia

(WHITROW, 1993). Portanto, ningum estaria livre do acerto de
contas com o tempo. J

Santo Agostinho afirmava que o tempo, assim como ns seres
humanos, uma criao de

Deus.

Por que enveredar nessa discusso sobre o tempo num trabalho que
tem como cenrio

as hidreltricas Santo Antonio e Jirau, que esto sendo construdas
no rio Madeira, em

Rondnia? Qual o sentido disto? Alis, h algum sentido nisto?

Antes de explicarmos os motivos que nos levaram a realizar o
debate sobre as

hidreltricas do Madeira tendo como ponto de partida a reflexo
sobre o tempo faz-se

necessrio ressaltar uma questo que consideramos fundamental:
simplesmente impossvel

nos imaginarmos fora do tempo. Podemos dizer que por algum
motivo no nos sentimos bem

em determinado espao, ou falarmos de desterritorializao.
Contudo, no h como expressar

essa mesma condio em relao ao tempo. No existe destemporalizao.
Tudo est no

tempo, mas nem tudo est no espao. Ento, no h barreiras para
tratarmos das hidreltricas,

das dinmicas e dos conflitos decorrentes da sua construo a
partir do tempo.
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Ao sermos aprovado para cursar o doutorado no Ncleo de Altos
Estudos Amaznicos

(NAEA) nossa inteno inicial era refletir sobre como a execuo de
grandes projetos de

infraestrutura contribuam internacionalizao de empresas
brasileiras. Isto porque tais

empreendimentos esto perfeitamente articulados a um conjunto de
outras obras em

andamento na Amrica do Sul, com financiamento do Banco Nacional
de Desenvolvimento

Econmico e Social (BNDES). Este, por sua vez, tem aberto linhas
de crditos com recursos

abundantes para que empresas nacionais possam ampliar sua
participao nos mercados dos

pases vizinhos.

As operaes do BNDES se do de diferentes maneiras: a)
Financiamento direto aos

governos para que estes executem obras previstas no portflio da
Iniciativa para a Integrao

da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), impondo
condies que garantam s

empresas brasileiras a realizao dos empreendimentos, ou que
estabeleam que a compra de

equipamentos e de insumos, bem como a contratao de servios de
consultoria e de

assistncia tcnica sejam feitas no nosso pas; b) Financiamento de
fuses entre grandes

empresas brasileiras e/ou aquisies feitas por estas no Brasil e
no exterior; c) Financiamento

aos grandes projetos de infraestrutura no Brasil, em especial na
Amaznia, que na verdade

servem como uma espcie de catapulta, contribuindo consolidao da
presena internacional

das empresas envolvidas na execuo de obras como hidreltricas,
rodovias, gasodutos,

portos, aeroportos e outras.

Anos atrs se algum indagasse que empresas brasileiras possuam
forte atuao no

mercado internacional, talvez a resposta fosse Petrobras e Vale
do Rio Doce, alm de poucas

empreiteiras. Hoje, a quantidade de empresas que preenchem esse
requisito contada s

dezenas. E o governo tem feito desse objetivo um dos principais
norteadores da sua

diplomacia. Contudo, esse processo de internacionalizao j ocorre
h anos. O que os

governos Lula e Dilma Roussef fizeram foi estabelecer um
conjunto de condies financeiras,

fiscais, creditcias, jurdicas e logsticas favorveis acelerao
desse processo, num contexto

de maior competio entre as empresas e de um mercado cada vez
mais competitivo,

globalizado.

Entre as estatais o caso da ELETROBRAS paradigmtico. O governo
federal tem

executado diversas iniciativas a fim de facilitar a capitalizao
dessa empresa, no intuito de

garantir sua presena nos pases sul-americanos atravs da
participao da mesma em

processos de licitao para a construo de diversas barragens nos
pases vizinhos. O objetivo

transformar a Eletrobrs numa espcie de Petrobrs do setor
eltrico. Ou seja, com forte

insero no pas e no exterior. Ao lado disso, o marco regulatrio
tambm vem sendo
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modificado para garantir a maior participao do setor privado nas
atividades de provimento

de infraestrutura em particular no setor eltrico , assim como
dos mecanismos de

financiamento.

Em sntese, podemos afirmar que a internacionalizao das empresas
brasileiras um

processo, cujo incio bem anterior aos dois mandatos do
presidente Lula e no uma

estratgia de governo, mas do Estado brasileiro. Melhor dizendo,
das foras polticas classes

e fraes de classe que estiveram frente do aparelho do Estado at
este momento. Lula e

Dilma Roussef tomaram decises estratgicas em vista da superao de
determinados

obstculos polticos, financeiros, institucionais e jurdicos
objetivando a acelerao do

referido processo, aproveitando-se para tanto de uma conjuntura
extremamente favorvel no

qual todos os governos sul-americanos esto interessados na
integrao econmica regional.

nesse contexto que se iniciaram as obras de construo das
hidreltricas Santo

Antonio e Jirau, no rio Madeira, estado de Rondnia. A primeira
localizada a 08 quilmetros

da capital rondoniense, Porto Velho, utilizar 44 turbinas Kaplan
de bulbo e gerar 3.150 MW

quando concluda pelo Consrcio Santo Antonio Energia (SAESA); uma
Sociedade de

Propsito Especfico (SPE) integrada por FURNAS Centrais Eltricas
S/A, Odebrecht,

Andrade Gutierrez Participaes S/A, Banif Banco de Investimentos,
Centrais Eltricas de

Minas Gerais (CEMIG) e fundos de investimentos (FGTS). A segunda
est sendo erguida a

135 quilmetros de Porto Velho pelo Consrcio Energia Sustentvel
do Brasil (ESBR), cuja

composio acionria capitaneada pela transnacional Suez Energy
South America

Participaes Ltda., alm da Eletrosul Centrais Eltricas S/A,
Camargo Corra Investimentos

em Infraestrutura S/A e Companhia Hidro Eltrica do So Francisco
(CHESF). A previso

que esta usina gere cerca de 3.450 MW, atravs de 46 turbinas
tipo bulbo.

Alm das usinas citadas acima, os governos brasileiro e boliviano
envidam esforos no

intuito de viabilizar a construo de outras duas na bacia do
Madeira: a de Guajar-Mirim, na

fronteira entre os dois pases, cujo potencial estimado de 3.000
MW, e a de Cachuela

Esperanza, no rio Beni, com potencial de 600 MW. A construo
dessas quatro hidreltricas e

outras previstas no Peru e na Bolvia possibilitar a constituio
de um sistema de hidrovias,

totalizando 4.225 km no Brasil, Bolvia e Peru, afetando as
bacias dos rios Madeira, Mamor,

Beni, Guapor, Madre de Dios e Orthon (SMERALDI, 2005, p. 64).
Esse fato merece ser

destacado, pois, diferentemente do que ocorria no passado as
hidreltricas no exercem

apenas a funo de gerar energia. Hoje, alm dessa atribuio, elas
cumprem o objetivo de

tornar navegveis os principais rios da Pan-Amaznia, contribuindo
conexo de partes do

seu territrio ao sistema mundial de trocas de mercadorias.
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A elaborao da tese caminhava no sentido de aprofundar a reflexo
sobre o processo

de internacionalizao das empresas brasileiras, em particular
sobre o papel desempenhado

pelas hidreltricas do rio Madeira para materializar tal
estratgia do bloco de poder no

comando do Estado brasileiro quando, porm, o acaso ocorreu. Ao
lermos uma determinada

publicao que no tinha relao direta com o nosso trabalho
encontramos a seguinte frase:

ns somos a convergncia de tempos diferenciados. O que isto
significa? O que o autor quis

dizer com tal enunciado? Essas indagaes tomaram de assalto nossa
mente por uma semana.

Dia e noite. Foi a que resolvemos nos aprofundar sobre esses
tempos diferenciados e tentar

estabelecer sua relao com o debate acerca da construo das usinas
no Madeira.

Antes de avanarmos nos esclarecimentos sobre como realizamos
esse debate faz-se

necessrio ressaltar outra questo: esta tese no objetiva analisar
os impactos da construo

das hidreltricas sobre a populao de Rondnia, em particular sobre
as comunidades

diretamente afetadas. Tal abordagem est sendo trabalhada por um
conjunto grande de

pesquisadores da Amaznia e de fora da nossa regio de forma muito
competente, diga-se.

No deixamos de tratar das repercusses do erguimento das duas
barragens nas vidas dos

rondonienses. Todavia, utilizamos determinados fatos apenas como
base para fundamentar a

problemtica desta tese que a ideia da multiplicidade dos tempos
e o imbricamento existente

entre eles.

De certa forma fomos influenciados pelo procedimento metodolgico
adotado por

Velho (1972) no seu estudo sobre as frentes de expanso, que teve
como locus a microrregio

de Marab, no estado do Par. Tal como aquele autor no temos
interesse em realizar um

estudo de rea, mas tomar uma rea como referncia para tratar de
uma determinada

problemtica:

Todavia, nossa preocupao central neste trabalho no propriamente
a de

um estudo de rea, mas prende-se ao tema das frentes de
expanso;

particularmente ao inter-relacionamento entre frentes diversas e
ao estudo da

frente de expanso agropecuria que hoje alcana a Amaznia
Oriental

brasileira. Nesse sentido, este estudo apresentado sob uma forma
de

histria, em que se distinguem perodos representados pela atuao
de

determinadas frentes de expanso. Essas frentes de expanso, por
sua vez,

sero caracterizadas e distinguidas de acordo, basicamente, com
as relaes

fundamentais que estabelecem com a natureza, e conforme as
relaes de

produo e trabalhos prevalecentes. Assim, no tomamos como
primeiro

passo a fragmentao da realidade maior da qual partem as foras
que

transformadas iro se manifestar localmente. A rea, enquanto
locus de

estudo, servir para ns como referncia, subordinada preocupao

temtica. Nesse sentido, apenas, nossa referncia espacial mais
estrita e

permanente corresponde grosso modo ao que a FIBGE denomina
de

microrregio de Marab, constituda dos municpios paraenses de
Tucuru,
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Itupiranga, Jacund, Marab e So Joo do Araguaia. (VELHO, 1972, p.
15,

grifo do autor).

Em relao rea de trabalho concentramos nossos esforos em Porto
Velho,

especialmente em Jaci-Paran; este, um distrito da capital
situado entre as duas usinas

hidreltricas. Jaci-Paran se transformou num local onde ocorrem
grandes conflitos por conta

de sua proximidade com o canteiro de obras de Jirau e da precria
interveno governamental

para enfrentar os problemas que surgiram e/ou foram aprofundados
com as obras das

barragens.

A definio dessa rea nos permitiu analisar mais detidamente
algumas das novas

dinmicas instauradas na regio a partir da execuo das obras das
hidreltricas que afetaram

decisivamente os modos de vida de comunidades locais, as
ribeirinhas em particular.

Contudo, frisamos, as anlises tm como referncia o que
denominamos de conflitos

temporais. De acordo com nosso ponto de vista, esses conflitos,
apesar de se fazerem

presentes, ainda so pouco analisados.

A ideia bsica desta tese que a noo de tempo hegemnica em nossa
sociedade

dificulta a melhor compreenso da complexidade em que estamos
enredados enquanto

sujeitos sociais, indivduos e como integrantes da natureza. Esse
tempo surgido e consolidado

com a modernidade tem como principais caractersticas ser linear,
uniforme, eterno e

universal. Todavia, quando nos colocamos a analisar a ns mesmos
e a tudo a nossa volta

percebemos que a distino rgida entre passado, presente e futuro;
ou a ideia de que passado

e futuro no existem, mas apenas o presente, criam barreiras
inteligibilidade do mundo em

que vivemos.

Em vez de um tempo linear e uniforme vivenciamos, na verdade,
uma multiplicidade

de tempos: o tempo do Estado, o tempo das empresas, o tempo do
indivduo, o tempo do

universo e o tempo biolgico, entre outros mais. Com Braudel,
incorporamos a ideia dos

tempos mltiplos que se conformam em tempos de longa e curta
duraes e o das conjunturas.

Todos imbricados, como se estivessem um dentro do outro, ao
mesmo tempo.

Essa compreenso da realidade constituda de tempos mltiplos nos
levou a tentar

construir novos enfoques sobre as hidreltricas do Madeira.
Comeamos a perceber que tais

empreendimentos materializavam o encontro de tempos
diferenciados, por expressarem nos

nossos dias alguns elementos que se encontravam presentes nos
primrdios do capitalismo: a)

a noo positiva de progresso; b) a cincia e a tcnica como
progresso social e expresso da

verdade, e; c) a noo de domnio do homem sobre a natureza. Estes
se articulam e reforam

o processo de expanso acelerada do capital na Amaznia, posto que
so partes constitutivas
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do mesmo. o tempo de longa durao que nos permite compreender
melhor o significado de

fatos atuais relacionados construo de Jirau e Santo Antonio.

As contribuies de Fernand Braudel foram muito importantes para
estruturarmos a

base sobre a qual desenvolvemos nossos argumentos. Todavia,
sentimos necessidade de

recorrer a outros aportes para proporcionar maior densidade a
eles. Foi a que nos deparamos

com um grande desafio, pois a maioria absoluta das cincias
trabalha de algum modo com a

problemtica do tempo. A Matemtica, a Fsica, a Histria, a
Biologia, a Sociologia, a

Geografia ou a Geologia, entre tantas outras, tm no tempo um de
seus principais suportes

analticos. Ento, por onde comear a reflexo?

Resolvemos iniciar nossa anlise enfrentando o debate acerca do
prprio tempo. De

forma alguma imaginamos conceitu-lo. Entretanto, sentimos a
necessidade de compreender

como o tempo linear, ou o tempo do relgio mecnico, se tornou a
forma dominante na nossa

sociedade de conceber o tempo em si mesmo.

Iniciamos nossa jornada resgatando muito brevemente as
contribuies de Aristteles

acerca da relao estabelecida por ele entre tempo e movimento.
Isto nos ajudou a

compreender melhor a diferena que aquele filsofo estabeleceu
entre ambos, bem como nos

proporcionou informaes importantes para analisarmos as formulaes
de Santo Agostinho e

da Fsica clssica.

A partir da enveredamos pelas contribuies da Histria e da Fsica
sobre o

surgimento do tempo, a possibilidade ou no dele ser reversvel, a
conformao da ideia de

linearidade temporal e a crtica noo de um mundo cindido entre o
tempo fsico e o tempo

dos homens. Essas reflexes nos levaram a adotar os pontos de
vista de que passado, presente

e futuro somente podem ser compreendidos se forem percebidos
imbricados uns nos outros;

assim como suas existncias se do no plural e no no singular. Ou
seja, o que existe na

verdade so passados, presentes e futuros.

A ideia de passados nos afasta do ponto de vista da histria
oficial, ou como nos diria

Braudel, a dos vencedores, que somente valoriza a perspectiva
dominante acerca do que

aconteceu. Essa noo de passado no plural abre as portas para
resgatarmos a histria dos

vencidos, dos projetos que no conseguiram afirmar-se, que mesmo
derrotados no significa

que tenham desaparecido. Enfim, como alegoria podemos dizer que
o passado construdo de

muitos rios que se cruzam, caminham em paralelo, se fundem e se
afastam ao longo do tempo.

Da mesma forma, o presente formado de muitos presentes. Ou
podemos dizer de

outra forma: de passados presentemente imbricados no presente. O
tempo imposto pela

expanso do capital, que denominamos tempo-mercadoria, hegemnico.
Porm, no o
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nico. H outros tempos que se confrontam com aquele por
expressarem modos de vida,

vises de mundo e vivencia do tempo distintos do que predominante
na sociedade moderna.

Grosso modo, isso que definimos como conflitos temporais, que
colocam comunidades

ribeirinhas em confronto com as empresas que se consorciaram
para construir as hidreltricas

no rio Madeira, por exemplo.

J a ideia de futuros se ope terminantemente a perspectiva da
histria em etapas, ou

de que atingimos o seu fim, pois resgata a contingncia, o acaso
e a bifurcao ao fazer da

histria. Uma das consequncias desse resgate o questionamento
afirmao de que no h

alternativa para a Amaznia a no ser a estratgia
desenvolvimentista aqui implantada, cujo

fundamento a explorao intensiva dos recursos naturais existentes
na regio.

Por outro lado, a Fsica, principalmente a partir das contribuies
de Ilya Prigogine,

nos levou a compreender o futuro constitudo de diferentes
possibilidades. Portanto, de uma

histria aberta, uma perspectiva assentada em mltiplas
possibilidades a depender das

decises humanas.

Esse conjunto de aportes nos levou a tecer consideraes crticas
sobre a concepo de

que passado e futuro no existem, mas que o presente o nico real.
Abordamos de maneira

especial as contribuies de Santo Agostinho e do filsofo francs
Andr Comte-Sponville.

Apesar das diferenas substanciais na reflexo que ambos fazem do
passado, do presente e do

futuro, h um ponto comum que os aproxima que o fato de
defenderem a ideia de que o real

somente presente, e no h nada mais que isso. Grosso modo, o que
eles afirmam que

passado e futuro existem to somente na alma, ou no esprito, mas
no na realidade do

mundo. Tal definio foi objeto da nossa reflexo, pois se choca
frontalmente com os

principais argumentos expressos nesta tese acerca da
multiplicidade dos tempos e o

imbricamento existente entre eles.

Por sua vez, a contribuio de Norbet Elias nos ajudou a
compreender que o tempo

tambm uma construo social, e que o relgio e o calendrio no
significariam

absolutamente nada para ns se no estivessem inseridos no nosso
mundo de smbolos. A

maioria das pessoas acredita que eles marcam verdadeiramente o
tempo que passa, porm,

ambos os instrumentos nos ajudam a determinar o tempo, mas no so
o tempo efetivamente.

Com Norbert Elias tomamos cincia tambm de que o tempo se
constituiu num

smbolo de coero social, que regula as relaes entre os homens ao
mesmo tempo em que

incute neles mecanismos de autodisciplina. Da o tempo ser tambm
uma instituio social.

Esta definio nos foi muito importante para a apreenso dos
conflitos temporais que
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envolvem as comunidades ribeirinhas, governos e as empresas
responsveis pela construo

das hidreltricas do Madeira.

As diferentes contribuies tericas consolidavam em ns a convico
de que as

hidreltricas do Madeira materializavam a profunda articulao
entre passado, presente e

futuro a um s tempo. Ao nos colocarmos diante daquelas imensas
estruturas de concreto

vislumbrvamos a evoluo histrica da humanidade, seja do ponto de
vista dos avanos da

cincia e da tcnica, como tambm de todo um iderio que se
consolidou com a afirmao do

capitalismo e que agora se encontra adequadamente integrado nova
ordem mundial

globalizante. As trs dimenses temporais ali, na nossa
frente.

Entretanto, foi extremamente difcil desdobrar essa perspectiva
dos mltiplos tempos

para a anlise dos conflitos que hoje se acentuam ao longo do
territrio afetado pela

construo de Santo Antonio e Jirau. Ao nos debruarmos sobre os
resultados alcanados

percebemos que muitas das dificuldades no foram devidamente
superadas. Tal

reconhecimento, a nosso ver, no desmerece o esforo empregado,
nem invalida o que foi

obtido.

De certo modo, o prprio Braudel se sentia incomodado com o fato
de muitos

pesquisadores reconhecerem a importncia da sua contribuio terica
para a construo de

um novo olhar sobre a histria e ao desenvolvimento de outras
disciplinas, ao mesmo tempo

em que havia poucos estudos assimilando efetivamente os
pressupostos elaborados por ele.

Por que um enunciado aparentemente simples (a articulao entre os
tempos conjunturais e de

longa e curtas durao) dava vazo a distintas interpretaes? Por
que das dificuldades para a

aplicao concreta dessa perspectiva da multiplicidade dos tempos?
Eis o que nos diz Aguirre

Rojas sobre isso:

Em nossa opinio, a resposta a essas perguntas encontra-se em uma
dupla

dimenso. Em primeiro lugar, e no plano mais geral da dificuldade
no

evidente que a proposta braudeliana encerra, a explicao
encontra-se na

distncia real que separa a simples enunciao de um paradigma e
sua

aplicao e representao concretas. [...] de mesma forma resulta
muito

simples apresentar e esquematizar a teoria das temporalidades
diferenciais,

assinalando uma longa, uma mdia e uma curta durao o que j foi
feito milhares de vezes em todo o mundo , embora seja extremamente
complicado conseguir descobrir e apreender em sua real
operatividade

histrica essas mesmas estruturas da longa durao histrica.

[...] Em segundo lugar, e de maneira mais profunda, cremos que a
resposta

s perguntas antes enunciadas encontra-se tambm no fato de a
teoria da

longa durao constituir na verdade uma profunda revoluo nas
formas

anteriores de percepo da temporalidade histrico-social, e em

conseqncia a superao, no mbito conceitual, das formas at
ento

vigentes de assimilao da dimenso e do problema do tempo,
caractersticas
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de todo o perodo de nossa atual modernidade. (AGUIRRE ROJAS,
2001, p.

30-31, grifo do autor).

Ou seja, a incorporao das contribuies braudelianas exige um novo
olhar sobre o

tempo histrico. Por diversas vezes Braudel questionou a
dificuldades da comunicao entre

as diferentes disciplinas, defendendo abertamente o rompimento
de algumas das barreiras que

impedem tal articulao. Portanto, a noo de tempo de longa durao
no se restringe a uma

metodologia de abordagem sobre a histria, mas abarca um conjunto
mais amplo de questes

por se tratar de um paradigma de novo tipo.

preciso tambm ressaltar que o olhar sobre o tempo que atravessa
a totalidade deste

trabalho fundado na perspectiva que se consolidou com a
modernidade no mundo

ocidental. As culturas orientais tomemos a chinesa como exemplo
evidenciam pontos de

vista qualitativamente diferentes das que comungamos nas nossas
sociedades no que diz

respeito ao tempo, sua vivncia e a relao entre homem e natureza.
Tais perspectivas no

foram aqui tratadas.

Por fim, queremos apresentar sucintamente como est organizada a
tese. Ela encontra-

se estruturada em trs captulos. O primeiro, intitulado Tempos
mltiplos, mltiplos tempos,

reflete teoricamente sobre a origem do tempo, a consolidao do
tempo linear como a viso

dominante instaurada com a modernidade; os diferentes enfoques
acerca da relao passado,

presente e futuro, a reflexo acerca da reversibilidade ou no do
tempo e da construo social

do tempo; as contribuies de Fernand Braudel, bem como dos
estudos sobre jornadas de

trabalho para a afirmao da ideia da multiplicidade dos
tempos.

O segundo, intitulado Hidreltricas no Madeira: o imbricamento
entre passado(s),

presente(s) e futuro(s) discute a imposio de um outro modo de
compreender e vivenciar o

tempo a partir da construo das hidreltricas Santo Antonio e
Jirau sobre as comunidades

ribeirinhas. A dinmica socioeconmica anterior profundamente
alterada e uma das

consequncias desse processo a ocorrncia do que denominamos
conflitos temporais. O

tempo-mercadoria o que vai se tornando hegemnico com a expanso
acelerada do capital.

Buscamos demonstrar nesse captulo como se materializa o
imbricamento dos tempos.

A ideia bsica que as hidreltricas evidenciam no presente alguns
elementos que se

encontram nos primrdios do capitalismo, so eles: a noo positiva
de progresso, a cincia e

a tcnica como progresso social e expresso da verdade e a noo de
domnio do homem

sobre a natureza.

O terceiro captulo, intitulado O tempo das lgrimas: tempos
incertos, tempos que se

misturam, procura mostrar a concretude dos conflitos temporais.
Ou seja, como eles se
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expressam nos embates travados entre as comunidades ribeirinhas
que lutam pelo direito de

permanecer nos territrios em que vivem, ou ao menos garantir sua
reproduo

socioeconmica em condies anlogas a que tinham antes do
deslocamento compulsrio ao

qual foram submetidas; e os consrcios e demais segmentos sociais
que querem acessar, usar

e controlar os mesmos territrios e os recursos naturais neles
disponveis.

Ao final, apresentamos as concluses a que chegamos com a
realizao deste trabalho.
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2 TEMPOS MLTIPLOS, MLTIPLOS TEMPOS

2.1 BREVES CONSIDERAES SOBRE TEMPO E MOVIMENTO EM ARISTTELES

Por que recorrermos a Aristteles para iniciarmos o debate acerca
da ideia central

desta tese que a multiplicidade do tempo? O fazemos porque
aquele filsofo ao refletir sobre

o tempo suscitou questes que, de certa forma, balizaram as
discusses posteriores sobre este

assunto travadas no que se convencionou chamar de ocidente.
Evidentemente, no nos

colocamos a tarefa de analisar detidamente as contribuies de
Aristteles, mas to somente

abordar alguns aspectos que consideramos relevantes para afirmar
determinadas ideias-chave

que orientaram nosso ponto de vista no decorrer deste
trabalho.

Comecemos por ressaltar a relao estabelecida por Aristteles
entre tempo e

movimento. Vale dizer que em grego a noo de movimento se
expressa atravs da palavra

kinesis, que tem um alcance bem mais amplo do que aquela que a
maioria de ns comunga.

Para Aristteles movimento quer dizer no apenas um deslocamento
espacial, mas tambm o

crescimento, uma alterao qualitativa qualquer, e mesmo o nascer
e o morrer de um

organismo, processo este, entretanto, que ele denominou mais
propriamente, na segunda

metade da Fsica, de mudana (REY PUENTE, 2010, p. 24). Essa mesma
compreenso

evidenciada por Bernard Piettre. Para este, o movimento de que
fala Aristteles deve ser

compreendido nas suas diferentes dimenses: segundo o lugar, a
qualidade, a quantidade e a

essncia (PIETTRE, 1997, p. 19). Ainda de acordo com o mesmo,
Aristteles no identificava

a existncia do tempo onde no havia movimento ou mudana (PIETTRE,
1997, p. 20).

H uma definio clebre de Aristteles sobre o tempo que o
identifica como sendo o

nmero de movimento segundo o antes e o depois. Tal expresso
ainda hoje repetida

exaustivamente em diversas publicaes, mas, em muitos casos, sem
que se busque

aprofundar o significado da mesma.

Sendo o tempo o nmero de movimento segundo o antes e o depois
como enumer-

lo? Quem enumera? Por outro lado, sendo o movimento algo
multiforme como pode servir de

parmetro para medir o tempo? Estas so apenas algumas das
indagaes suscitadas a partir

do enunciado proposto por Aristteles. Eis o que afirma Rey
Puente:

Na definio proposta por Aristteles, devemos entender, o
anterior-

posterior como o agora anterior e o agora posterior de um corpo
em

movimento. Sendo assim, ao numerar uma srie cintica qualquer
(um

deslocamento, um crescimento, uma alterao etc.), obtemos uma

quantidade determinada de tempo (seu nmero). Mas como impedir
que o
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tempo obtido por meio dessa numerao produzida pelo nosso
intelecto seja

to somente um tempo arbitrrio?

Evidentemente, a nica garantia para que isso no ocorra que a
prpria

numerao opere sobre um movimento que seja, natural e
absolutamente,

constante, regular e homogneo. Para Aristteles, o nico movimento
que

obedece a tais condies o movimento circular dos astros, pois ele
eterno,

no tendo incio ou fim, e constante, desconhecendo, portanto,
qualquer

interrupo ou variao de velocidade (REY PUENTE, 2010, p.
26-27)

Entretanto, apesar da proximidade entre tempo e movimento, o
primeiro no se

confunde com o segundo. No so a mesma coisa. A variao do
movimento no encontra

correspondncia no tempo, pois este constante, invarivel. Por
conseguinte, o tempo o

mesmo para todos os homens e em todos os lugares. Segundo
Aristteles, o tempo uma

medida de movimento, medida uniforme de movimentos multiformes:
da grandeza varivel

quanto ao aumento, alteraes, deslocamentos [...] (PIETTRE, 1997,
p. 21). O tempo,

portanto, comum e universal, o mesmo no ocorrendo com o
movimento j que este

depende de determinados entes mveis (PIETTRE, 1997, p. 27).

Essa referncia ao movimento astronmico como padro para a medio
do tempo no

foi algo criado por Aristteles, mas deriva desde os babilnios.
Estes eram excelentes

astrnomos e os gregos se serviram das tbuas astronmicas dos
babilnios. [...] Foi esta

correlao entre o movimento astronmico e a medida do tempo que
levou Aristteles a dizer

que o tempo nmero do movimento, e essencialmente do movimento
astronmico

(WHITROW, 1993, p. 18-19). Todavia, uma questo permanece: afinal
de contas quem

enumera o tempo?

Um movimento ser privilegiado por estabelecer a medida do tempo:
o

movimento eterno e regular da esfera celeste e, mais
precisamente, do Sol

em torno da Terra. Assim, o tempo, medida do movimento
astronmico,

torna-se a medida uniforme de todos os outros movimentos. Isto
no

significa que o tempo se confunde com o movimento astronmico,
pois

existem vrios movimentos astronmicos que podem servir de
referncia

para fixar a medida do tempo (poder ser o movimento da Lua
seguido pelo

calendrio lunar); no, o tempo uma medida fixada pelo esprito

humano e a partir de um movimento astronmico. Mas sem a

regularidade do movimento do cu e dos astros que arrasta
consigo, o

esprito no poderia fixar nenhuma medida universal do tempo
embora Aristteles parea ter se deixado cair em um crculo vicioso:
o

movimento medido pelo tempo, e o tempo pelo movimento.

Mas, segundo Aristteles, o tempo no existe sem o esprito, no
existe

fora da alma, ao contrrio do movimento. Se o tempo um nmero,
ele

no pode ento existir sem a alma que numere (PIETTRE, 1197, p.
22,

grifo nosso).

A ideia de que o tempo medido pela alma remonta ao sofista
Antfono (480-411

a.C), em cujos fragmentos de obra encontra-se a primeira definio
grega do tempo.
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Segundo ela, o tempo no tem existncia substantiva, sendo um
conceito mental ou um meio

de medir ponto de vista que atualmente surpreende por sua notvel
modernidade

(WITROW, 1993, p.65). Para Aristteles o tempo no representava
uma mera sucesso, mas

uma sucesso na medida em que era numerada. Ou seja, necessitava
que algum/algo

desempenhasse o papel de numerador. Nesse caso, segundo
Aristteles, a alma ou o esprito.

Tal concluso nos coloca diante de questes bastante complexas,
retomadas, em grande parte,

por Santo Agostinho muitos sculos depois: possvel atribuirmos
realidade objetiva ao

tempo, ao passado e ao futuro? O tempo somente existe por conta
da alma? (PIETTRE, 1997,

p. 39). Tais questionamentos nos do a exata noo da complexidade
suscitada pela

explicao formulada por Aristteles.

Para Comte-Sponville a ideia de que a alma que mede o tempo
questionvel.

Segundo o autor, o tempo no um nmero no sentido ordinrio do
tempo e que se

houvesse somente nmeros no haveria tempo, no haveria universo. O
fato de o tempo servir

para medir o movimento e de o movimento possibilitar a mensurao
do tempo diz mais

sobre ns e sobre a medida, parece-me, do que sobre o tempo. Ou
diz para que serve o tempo,

ou para que nos serve, e no o que ele . Ora, a questo o que ele
e o que mereceria, se

fssemos capazes, uma definio[...] (COMTE-SPONVILLE, 2006, p.
26). Em sntese, o

que Comte-Sponville defende a existncia do tempo
independentemente do esprito que o

mensure:

[...] A ausncia de alma suprimiria o nmero de frutas de uma
rvore, a

pretexto de que ningum saberia mais cont-las? Claro que no! Por
que

seria diferente no caso do movimento? Mesmo sem a alma,
haveria

movimento, logo tempo: [...] Os dias no deixariam de passar se
nenhuma

alma estivesse presente para ver o sol se pr; no deixariam de se
suceder, se

ningum estivesse l para v-lo nascer. Imaginemos que toda
vida

desaparea da Terra. O que impediria, intelectualmente, de
perguntar H

quantos dias ningum mais v o sol nascer? Por ser impossvel de
fato, a

questo nem por isso seria, aritmeticamente falando, sem
pertinncia nem

resposta. Haveria tempo ento, j que haveria movimento e
nmero

(numervel, seno numerado) do movimento. Sim: o tempo de
Aristteles

tempo do mundo, no da alma ou s tempo da alma porque , primeiro,
tempo do mundo (COMTE-SPONVILLE, 2006, p. 27-28 grifo do
autor).

O numervel no necessita do numerante para existir, afirma
Comte-Sponville. Uma

quantidade de rvores no deixa de existir porque no estamos l
para cont-las, nos diz o

autor. Nesse caso, o tempo, do ponto de vista de Aristteles,
continuaria a existir porque

haveria movimento, mudana, devir (COMTE-SPONVILLE, 2006, p.
28-29). O

desenvolvimento desta noo levar posteriormente com que
Comte-Sponville defenda o

ponto de vista de que o tempo o presente e que s o presente o
que h:
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[...] Mas esse tempo no acrescentaria dias passados, que s
existem para o

esprito; ele s acrescentaria dias presentes, hojes, ou antes,
seria esse

acrscimo perptuo de si (hoje, e mais hoje, e mais hoje [...]
essa

diferenciao perptua de si ( sempre hoje, mas nunca o mesmo), e
seria

por isso muito diferentes do que chamamos de tempo> no seria
mais a soma

do passado, do presente e do futuro, mas a simples continuao ou
perdurao do presente. Nem idealismo, pois, nem realismo ingnuo. O
tempo precisa da alma, no para ser o que ele (o tempo presente),
mas para

ser o que j no ou ainda no (a soma de um passado e de um
futuro), em

outras palavras, para ser o que ns chamamos de tempo> ele
necessita da

alma, no para ser o tempo real, o tempo do mundo ou da natureza,
mas para

ser, e bastante lgico, o tempo [...]da alma (COMTE-SPONVILLE,
2006,

p. 30).

Essa perspectiva ir confrontar-se com um dos principais
fundamentos desta tese na

medida em que expurga a condio do tempo de ser mltiplo, bem como
por no reconhecer o

imbricamento entre passado, presente e futuro. Todavia, isto ser
mais bem aprofundado

adiante. Por ora nos basta assinalar essa diferena de
perspectiva.

2.1.1 Reversibilidade, Irreversibilidade e no Tempo

Isaac Newton (1643-1727) foi, sem dvida alguma, uma das mentes
mais brilhantes

que a humanidade conheceu. Sua produo sobre o movimento dos
corpos celestes, a

gravitao universal, a tica e a propagao da luz, entre tantos
outros estudos,

revolucionaram a cincia de uma maneira abrangente, em particular
a matemtica, a fsica e a

mecnica.

Certamente Newton foi profundamente influenciado na sua poca
pelo

aperfeioamento do relgio mecnico que, diferentemente dos
anteriores, podia funcionar de

modo uniforme e contnuo por anos a fio, devendo, portanto, ter
reforado muito a crena na

homogeneidade e na continuidade do tempo. O relgio mecnico foi,
portanto, o instrumento

prototpico no s da concepo mecnica do universo como da idia
moderna de tempo, cuja

influencia foi decisiva ao prprio conceito de tempo (WITHROW,
1993, p.145). De acordo

com Lewis Munford, esse relgio dissociou o tempo dos eventos
humanos e ajudou a criar a

crena num mundo independente de sequncias matematicamente
mensurveis: o mundo

prprio da cincia (WITHROW, 1993, p.145). Imagine a revoluo que
significou essa

inveno num momento histrico profundamente marcado pela viso
religiosa, e onde os

ciclos da natureza determinavam, em grande medida, as aes
humanas, desde a agricultura

at a guerra:
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Os relgios, portanto, foram fundamentais no estabelecimento da
concepo

mecanicista do mundo natural, inclusive porque forneceram a
metfora

nuclear dessa imagem de mundo: a de que o Universo seria
comparvel a

uma grande mquina, a um vasto mecanismo cujo funcionamento

rigorosamente determinado (e por conseguinte inteiramente
antecipvel), em

virtude da concatenao exata de suas peas, de suas partes
simples

(OLIVEIRA, 2003, p. 47).

O termo antecipvel, de que trata a citao acima, representa em
realidade a crena

na capacidade da cincia de gerar verdades a partir do emprego de
procedimentos racionais na

realizao das pesquisas a fim de que fossem descobertas as leis
que regem o funcionamento

do universo. No se trata de forma alguma de previso como a
fornecida pela astrologia, por

exemplo. o que se pode chamar de eternidade dinmica.

Oliveira busca ainda apoio em Alexandre Koyr para afirmar que,
em um plano

conceitual, a revoluo do Renascimento pode ser descrita como uma
mudana de

cosmoviso, a passagem de um mundo fechado do organicismo
medieval para o Universo

infinito do mecanicismo moderno (OLIVEIRA, 2003, p. 44). Tal
mudana foi decisiva para

o desenvolvimento da cincia moderna.

Essa viso inovadora contribuiu enormemente construo do senso
comum acerca do

tempo que se afirmou a partir de ento, pois tendemos a encar-lo
como algo que sempre

passa, que no tem comeo e nem fim; onde nos encontramos
mergulhados e que,

independentemente de ns, permanece mesmo aps a nossa morte. Essa
ideia de tempo

absoluto est na base da construo terica de Newton sobre o
universo. Para ele, assim como

para Descartes, o tempo era uma realidade em si mesma, o que o
colocou em conflito com

outras formas de pensamento como a de Leibniz e Espinoza que, em
contraposio,

encaravam o tempo como uma representao (PIETTRE, 1997, p.
85).

De acordo com Withrow (2005), os eventos se apresentavam mais
importantes para

Leibniz do que os momentos que nada mais eram do que meros
conceitos abstratos, classes ou

conjuntos de eventos simultneos. Ainda segundo Withrow, Leibniz
definiu o tempo no

como uma coisa em si, mas simplesmente como a ordem na qual se
do os eventos. Baseou

sua filosofia de tempo no princpio de que todo evento tem razo
de ser de uma forma, e no

de outra (WITHROW, 2005, p. 104). Seguindo-se esta linha de
raciocnio de Leibniz, o

tempo ento precisa ser compreendido como derivado dos eventos.
Isso significa, por

exemplo, que devemos considerar que dois eventos so simultneos
no porque ocupam o

mesmo momento de tempo absoluto, mas porque um ocorre quando o
outro tambm ocorre

(WITHROW, 2005, p. 105). O que se choca frontalmente com os
pressupostos de Newton,

mas bem mais prxima das teorias da relatividade elaboradas por
Albert Einstein.
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O tempo newtoniano pode ser representado por uma linha
geomtrica, uniforme e

homognea em suas direes. Tal ideia j havia sido apresentada
anteriormente pelo

antecessor de Newton na ctedra de matemtica em Cambrige, Isaac
Barrow, para quem o

tempo tem apenas comprimento; similar em todas as suas partes e
pode ser visto como

constitudo por uma simples adio de instantes sucessivos ou um
fluxo contnuo de um

instante (WITHROW, 1993, p. 147). Tal perspectiva foi
considerada abstrata e distante do

que realmente viria a ser o tempo por pensadores como Henri
Bergson.

O tempo absoluto era para Newton uma espcie de pano de fundo
onde os

acontecimentos ocorriam. Universo este que se assemelhava a um
grande relgio, a funcionar

eternamente e perfeitamente ajustado. Descobrir, portanto, as
leis universais que o regiam, os

mecanismos que o faziam movimentar-se, passou a ser a tarefa
fundamental dos homens de

cincia. Para eles as tais leis poderiam ser expressas atravs de
frmulas matemticas,

racionais. Com Newton foi possvel determinar com maior preciso a
movimentao dos

astros e prever, sem qualquer dificuldade, tanto o seu
posicionamento no futuro quanto no

passado, bastando para isso que se conhecesse precisamente as
condies iniciais. Um mundo

matematizado se constituiu para a cincia que poderia dessa forma
estabelecer certezas sem a

interferncia da subjetividade a influenciar nos resultados. Essa
perspectiva se tornou uma

poderosa referncia produo cientfica para alm do que se
convencionou chamar cincias

naturais. Todavia, apesar

do seu atrativo para os leigos, a idia de Newton de tempo
absoluto fluindo

em um ritmo uniforme, quaisquer que sejam os acontecimentos do
mundo de forma que continuaria igual mesmo que o Universo
estivesse

completamente vazio , foi muitas vezes justamente criticada
pelos filsofos. Essa idia supe que o tempo um tipo de coisa e
atribui a ele a funo de

fluir. Se o tempo fosse uma coisa que flusse, ele prprio
consistiria em uma

srie de eventos no tempo, mas isso no faria sentido algum. Alm
disso, se

o tempo pode ser considerado isolado, sem relao com qualquer
fator externo, como dizia Newton, o que significaria dizer que seu
fluxo no uniforme? E se no h significado nem para a possibilidade
de um fluxo no-

uniforme, de que adianta dizer que o tempo flui uniformemente?
(WHITROW, 2005, p. 103)

Para Whitrow (2005), a definio newtoniana de tempo absoluto no
tem qualquer uso

prtico. Isto porque, segundo aquele autor, ns no podemos
observar os eventos e processos

reais da natureza e neles basear nossas medidas de tempo. Ainda
de acordo com Whitrow,

Newton foi levado a aceitar esse conceito no apenas porque
desejava uma medida ideal para

avaliar o tempo a fim de compensar a dificuldade de determinar
uma escala de tempo prtica

verdadeiramente exata, mas tambm porque estava convencido de que
devia haver um tempo
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absoluto e supremo na natureza (WHITROW, 2005, p. 104, grifo do
autor). O que era

coerente com o pensamento da poca.

A explicao precisa do movimento dos astros acabou resultando
numa importante

concluso: o universo era simtrico. Isto , no havia distino entre
passado e futuro j que,

matematicamente, um evento futuro poderia ir at o passado e
vice-versa, bastando para isso

inverter os elementos das equaes. Segundo Prigogine, esta viso
era quase teolgica, pois

tal como Deus no precisvamos distinguir entre passado e futuro
e, tambm como ele,

poderamos atingir certezas. A descoberta das leis determinsticas
da natureza, sejam elas as

leis de Newton na fsica clssica, ou de Schrdinger na fsica
quntica, conduzia o

conhecimento humano para mais perto do ponto de vista divino,
atemporal (PRIGOGINE,

2009, p. 68). A noo da reversibilidade do tempo parecia ento
cientificamente comprovada,

mesmo sendo difcil para qualquer pessoa imaginar essa
possibilidade na sua prpria vida.

Segundo Prigogine, a dinmica newtoniana foi a teoria que se
identificou com o

triunfo da cincia, negando radicalmente o tempo. De acordo com o
autor, as razes dessa

negao podem ser encontradas nos conceitos teolgicos da poca de
Newton

(PRIGOGINE, 2009, p. 89). Para Leibniz, Deus sendo o criador de
tudo o que h no universo

no distingue passado, presente e futuro. Tudo est sob seu
inteiro controle e poder. Este

pensador, inspirado em So Toms, afirmou que uma pessoa bem
informada poderia

profetizar todo o futuro. Portanto, se para Deus no h tempo, j
que este surgiu junto com

a criao um ato divino , ele no deveria existir tambm para o
cientista bem informado.

A negao do tempo se tornou parte do credo do cientista. Mesmo
hoje a maioria dos

cientistas compartilha essa opinio; pelo menos, o ponto de vista
expressado nas obras de

Feynman, Hawking e David Ruelle: as leis fundamentais ignoram a
flecha do tempo1 do

mesmo modo (PRIGOGINE, 2009, p. 89-90). Tal afirmao parece
absurda, mas para a fsica

clssica a distino entre passado, presente e futuro no passa de
uma iluso, embora tenaz,

como afirmou certa vez Einstein (PRIGOGINE, 1996, p. 172).

Com Newton, assistimos a afirmao de determinadas ideias-fora que
se tornam

decisivas para o prprio ato de fazer cincia a partir do sculo
XVII. A equivalncia entre

passado e futuro, a reversibilidade do tempo, a viso
determinista da natureza e a

possibilidade de se atingir a verdade cientfica a partir da
elaborao de leis universais esto

1 A expresso flecha do tempo de Eddington em The nature of
physical world (publ. Em 1928 e reed. a

partir de 1958 por The University Of Michigan Press, Ann Arbor).
Neste livro notvel, Eddington prev que o

future poderia assistir ao fim da preeminncia em fsica da leis
primrias (deterministas) em proveito das leis secundrias
(estatsticas e que conferem sentido irreversibilidade
termodinmica). (PRIGOGINE, STENGERS, 1992, p. 215)
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entre essas ideias. O problema que a dinmica clssica newtoniana
vai se mostrar capaz de

explicar uma pequena frao do mundo em que vivemos (PRIGOGINE,
2009, p. 109),

alguns casos excepcionais e no a forma como o universo evolui,
no mais como modelos

representativos do comportamento dinmico tal como veremos
posteriormente.

A prpria evoluo do universo parecia corroborar a concepo linear
do tempo.

Evoluo e linearidade pareciam se constituir nas duas faces de
uma mesma moeda. E essa

perspectiva arraigou-se de tal modo na fsica que passou a ser
parte fundamental do edifcio

terico da mesma. O universo imutvel, inserido no interior de um
tempo e de um espao

absolutos se tornou a pedra angular da fsica clssica. Todavia,
novidades cientficas surgidas

no sculo XIX comearam a causar abalos nessa estrutura terica
baseada na reversibilidade

dos fenmenos e na certeza professada por algumas leis
gerais.

Eis que surgem Charles Darwin e sua teoria sobre a origem das
espcies. Com Darwin

fomos ensinados que o homem est imerso na evoluo biolgica
(PRIGOGINE, 2008, p.

14). Segundo Whitrow, a teoria darwiniana

da evoluo biolgica, que tanta luz lanou sobre a natureza do
registro

fssil, foi o fator decisivo que forou os homens a se
conscientizarem do

aspecto do tempo do Universo. A seleo natural um processo,
muitas

vezes efetivo apenas ao longo de milhes de anos, por meio do
qual certas

combinaes genticas tendem a ser eliminadas, e outras, com
maior

capacidade de adaptao, tendem a proliferar. A irreversibilidade
da

evoluo biolgica atribuda improbabilidade comparativa de uma

combinao especfica de um dado conjunto de mutaes e um dado

ambiente se repetirem, de modo que as chances de voltar atrs em
termos da

evoluo diminuem rapidamente com o aumento da complexidade
dos

organismos e ambientes (WITHROW, 2005, p. 150).

A teoria proposta por Darwin lanou novas luzes ao debate
cientfico ao incorporar

dois elementos at ento negligenciados pela fsica e outras
cincias: o tempo e a

irreversibilidade. Questes como o tempo da existncia da Terra e
da nossa prpria enquanto

espcie assumiram grande relevncia a partir de ento. A explicao
bblica da criao e sua

temporalidade j no davam conta de responder s novas indagaes.
Por outro lado, ficou

evidente a dificuldade de pensar a evoluo no sentido da
reversibilidade, posto que nem as

condies nem as combinaes realizadas ao longo de milhes de anos
poderiam repetir-se. A

humanidade mesma parecia ser obra do acaso, de situaes mpares
que nos fez ser o que

somos.

O impacto dessa perspectiva evolucionista foi profundo no
interior das cincias.

Porm, se por um lado a teoria darwiniana imps o repensar sobre o
prprio sentido da

evoluo; por outro, acabou reforando ideias-fora que esto na
origem da constituio do
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capitalismo, como a noo de progresso. A crena no progresso foi
muito reforada pela

teoria da revoluo biolgica, de Darwin, tal como apresentada em A
origem das espcies,

lanado em 1859. Foi importante tambm para o outro descobridor do
princpio da seleo

natural, Alfred Russel Wallace, e mais ainda para o engenheiro,
filosofo e socilogo Herbert

Spencer, que tentou fazer do princpio do progresso a lei suprema
do universo. [...]

(WITHROW, 1993, p.198). As consequncias posteriores dessa
concepo de progresso s

cincias histrica e social, entre outras, so amplamente
conhecidas por todos.

Voltemos fsica. Eis que na virada da segunda metade do sculo XIX
o fsico e

matemtico alemo Rudolf Clausius lana um artigo intitulado Sobre
a teoria mecnica do

calor que lana novas luzes ao debate sobre a termodinmica; ramo
da fsica que estuda os

efeitos das mudanas na temperatura, volume e presso, bem como em
outras grandezas

termodinmicas em escala macroscpica. Tambm podemos dizer que ela
busca estabelecer

leis no que diz respeito s relaes entre o calor e o trabalho
mecnico (SPIRE, 2000, p. 10).

Os resultados dos estudos de Clausius sobre o calor iro
questionar alguns dos

principais pressupostos da dinmica clssica newtoniana. Isto
ficou ainda mais evidente com a

definio do conceito de entropia apresentado por ele em 1865. De
acordo com Altvater, a

entropia, assim como a sintropia, son conceptos fsicos que
describen y miden ls estados

(de orden) y sus variacionnes em sistemas cerrados (ALTVATER,
1994, p. 33). A entropia ,

portanto, uma medida da desordem molecular, do esquecimento das
condies iniciais

(SPIRE, 2000, p. 12). Ao associar este conceito ao segundo
princpio da termodinmica,

Clausius faz com que a distino entre processos reversveis e
irreversveis fosse introduzida

na termodinmica (PRIGOGINE, 1996, p. 25). O segundo
princpio:

[...] chamada princpio da evoluo de um sistema fechado, afirma
que impossvel construir uma mquina cclica que tenha como efeito
produzir

trabalho recebendo calor de uma fonte nica. Existe um limite
quantitativo

para a transformao do calor em trabalho: uma parte do calor
absorvido

pelo sistema deve ser libertada e no , ento, transformada em
trabalho

(SPIRE, 2000, p. 11)

Ora, essa perda de energia no pode ser restituda num sistema
fechado, portanto, no

pode gerar trabalho. uma situao irreversvel. Por conseguinte,
segundo Clausius, o

Universo tenderia a atingir a entropia mxima. Ou seja, caminhava
inexoravelmente para a

sua morte trmica justamente por ser um sistema fechado. Seria
mesmo este o destino do

Universo? Este verdadeiramente um sistema isolado? A resposta
parece ser negativa, pois

nenhum sistema (no Universo) tende irremediavelmente para o
equilbrio; as trocas de

matria e de energia so tais que o aumento da entropia aqui
compensado por uma
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diminuio da entropia em outro lugar (PIETTRE, 1997, p. 150). A
entropia mxima

significa a impossibilidade do surgimento da novidade e, em
consequncia, da constituio de

nova(s) ordem(ns). Inversamente, a instabilidade e o
desequilbrio so, em compensao, a

condio do surgimento de uma ordem (PIETTRE, p. 150-151). No
obstante, o Universo

est se expandindo, conforme a descoberta feita posteriormente
pelo astrnomo estadunidense

Edwin Hubble. Ento, se h criao de nova ordem como falar em morte
trmica como algo

inescapvel?

Para Prigogine, os xitos finais, que a nova cincia do calor
deixa entrever, so a

dissipao da energia, a irreversibilidade e a evoluo para a
desordem (PRIGOGINE, 2008,

p. 13). Ainda de acordo com este pensador, o sculo XIX nos legou
uma herana

contraditria. De um lado, leis estticas, reversveis da dinmica
e, de outro, a descrio

evolutiva da termodinmica baseada no crescimento da entropia.
esse o sentido do segundo

princpio da termodinmica. Fenmenos irreversveis, quer dizer, com
simetria temporal

rompida, produzem entropia (PRIGOGINE, 2009, p. 109). Contudo,
essas duas grandes

concepes sobre o devir fsico, a dinmica clssica do sculo XVII e
a termodinmica do

XIX, so ambas deterministas. No caso da primeira, a identificao
entre devir e eternidade

uma caracterstica marcante. Aprofundemos um pouco mais essas
questes.

Para a dinmica clssica, passado e futuro so equivalentes. Ou
seja, a reversibilidade

algo dado e o tempo encontra-se ausente, pois h simetria
temporal. E sem o tempo

estaramos fadados, portanto, a vivermos em um Universo sem
histria. O que Newton fez foi

colocar o tempo fora do tempo, segundo Klein (1995, p. 27).

A reversibilidade perfeitamente comprovvel para uma quantidade
restrita de

fenmenos como a rotao ou a translao, por exemplo. Segundo
Piettre, [...] as leis da

dinmica newtoniana no impe nenhuma direo privilegiada ao tempo:
as equaes que

levam em considerao, por exemplo, os movimentos dos planetas em
torno do Sol

continuariam absolutamente imutveis se o sentido dos movimentos
dos planetas se

invertesse (PIETTRE, 1997, p. 60). O conhecimento das condies
iniciais permite ao

cientista tanto prever o futuro distante, quanto explicar o
passado remoto. Nesse caso, o

conhecimento preciso da localizao da Terra no espao em
determinado momento permite

fixar o seu trajeto daqui a cem mil anos, bem como, afirmar seu
posicionamento a um milho

de anos atrs.

Nestes clculos de trajectrias o tempo surge como um parmetro
externo da

dinmica, e Newton postula que flui uniformemente, do passado
para o

futuro, o que deixa entender que segue sempre o mesmo sentido e,
portanto,

que se assemelha a uma seta. Mas, curiosamente, este tempo na
realidade
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reversvel, uma vez que exploramos atravs dos mesmos mtodos

matemticos o passado e o futuro. A toda a evoluo do passado para
o

futuro a mecnica associa a existncia de uma evoluo simtrica do
futuro

em direco ao passado: to fcil determinar os eclipses passados
como os

eclipses futuros e, no papel, os planetas poderiam perfeitamente
girar em

sentido contrrio. Ou seja, tudo o que a Natureza faz poderia ser
por ela

desfeito pelo mesmo processo. O tempo newtoniano, no caso ideal
de um

movimento sem frico, no , portanto, orientado por uma seta
(KLEIN,

1995, p. 25).

De acordo com essa perspectiva, a no previsibilidade dos
fenmenos se deve

fundamentalmente ao desconhecimento do cientista das condies
iniciais e no a lacunas que

porventura existam no prprio corpo terico. , portanto, um
problema de ordem subjetiva.

Da a importncia adquirida ao emprego dos mtodos cientficos.

Por outro lado, a descoberta de leis universais passou a ser o
grande objetivo a ser

perseguido pela pesquisa cientfica. Nesse sentido, a matematizao
ou a geometrizao

do mundo se tornaram elementos relevantes para a maior
compreenso da funcionalidade

deste e ao alcance das verdades cientficas:

A fsica clssica, nascida com a revoluo coprnico-galileana,
resultando no

admirvel edifcio da mecnica newtoniana, baseia-se essencialmente
na

utilizao das matemticas e suas aplicaes experimentais uma
experincia reconstituda, pensada (abstraindo-se de seus
aspectos

acidentais) para ser matematizada. As matemticas permitem
ento

estabelecer leis, quer dizer, estabelecer analogias constantes e
necessrias

entre certos fenmenos, ou, conforme uma expresso de Plank,
de

estabelecer um liame permanente, impossvel de romper, entre as
grandezas variveis. conhecida a frase de Galileu: o livro do
universo est escrito na lngua das matemticas, lngua que nos
distancia do empirismo familiar de

Aristteles e nos reconduz convico de uma ordem eterna do mundo,
no

sensvel ou visvel, mas inteligvel, que rege os fenmenos alm de
sua

aparente contingncia.

[...] Desde ento no se concede nenhum lugar, na fsica matemtica
nova,

ao tempo. Ficando a natureza geometrizada, o ponto de vista do
espao

privilegiado em relao ao do tempo: o tempo negado como durao

irreversvel, e restabelecido a espao, como perfeitamente
sublinhou

Bergson. Do mesmo modo, no sobra lugar algum contingncia, como
o

era no mundo sublunar para Aristteles [...] (PIETTRE, 1997, p.
52-54).

As questes levantadas pela termodinmica, em particular pelos
estudos de Rudolf

Clausius, iro abalar boa parte dos preceitos da fsica clssica. A
associao do conceito com

o segundo princpio da termodinmica inseriu a flecha do tempo na
explicao da evoluo do

Universo, introduziu uma histria no mundo. Em vez de um mundo
repetitivo, ou seja, sem

histria, um mundo que evolui, que aparece (SPIRE, 2000, p. 16).
O Universo passou a ter

uma histria, devido a quebra da simetria temporal, a ter um
passado e tambm um futuro. E o
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futuro possvel justamente por conta da assimetria que atravessa
o Universo que gera ordem

e desordem, desordem e ordem, que faz, portanto, com que haja o
tempo:

O tempo: at ao aparecimento do segundo principio, o tempo no
aparecia

em fsica seno como interveniente no movimento. As equaes

descrevendo as trajectrias dos corpos fsicos eram invariveis
relativamente

ao tempo. Futuro e passado eram intercambiveis nas equaes. Isto
duraria

at Einstein includo, porque se a termodinmica introduziu a seta
do tempo em fsica do calor, foi Ilya Prigogine que pensou a sua
universalidade (SPIRE, 2000, p.176).

H, porm, um elemento a ser ressaltado. O aumento da entropia,
segundo Clausius,

levaria necessariamente degradao e morte trmica do Universo. Ou
seja, a perspectiva

determinista da dinmica clssica ainda era o grande referencial
analtico, mesmo que no se

pudesse mais ignorar a flecha do tempo a partir das pesquisas
sobre calor. No obstante,

estudos posteriores, realizados j no sculo XX, iro associar a
entropia com construo,

dinamismo, criao do novo. Ou seja, no caminhamos necessariamente
para o fim do

Universo.

Segundo Prigogine, a produo de entropia contem dois elementos
dialticos, a

saber: um elemento criador de ordem e outro de desordem. E os
dois esto sempre ligados

na construo do novo (PRIGOGINE, 2008, p. 35). Ou seja, nem tudo
no Universo segue no

sentido absoluto do equilbrio, da entropia mxima, tal como
pensava Clausius. Sendo assim,

a morte trmica no um dado da realidade.

Para aprofundarmos outras questes como a irreversibilidade,
quebra de simetria

temporal, incerteza, conhecimento das condies iniciais e caos,
entre outros, teremos que

recorrer s contribuies dadas por cientistas como Boltzmann,
Einstein e Prigogine.

Ainda na segunda metade do sculo XIX o fsico vienense, Ludwig
Boltzmann,

realizou estudos sobre a coliso de partculas de gs a partir de
um mtodo prababilstico para

medir a entropia. Ele acreditara poder seguir o exemplo de
Charles Darwin na biologia e

fornecer uma descrio evolucionista dos fenmenos fsicos
(PRIGOGINE, 1996, p. 10).

Assim como Darwin voltara-se anlise da evoluo de populaes e no
somente de

indivduos, Boltzmann procurava demonstrar que numa populao
numerosa de partculas o

efeito das colises pode dar um sentido ao crescimento da
entropia e, consequentemente,

irreversibilidade termodinmica (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p.
27). Talvez o maior

resultado dessa tentativa tenha sido o de revelar a
impossibilidade de a dinmica clssica

incorporar a irreversibilidade como parte constitutiva do seu
corpo terico.
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Diante dessa contradio evidente, Prigogine e Stengers se
questionam porque

Boltzmann e seus contemporneos no perceberam que o tempo da
dinmica no s afirma o

encadeamento determinista das causas e dos efeitos, mas tambm, a
equivalncia essencial

entre as duas direes do tempo, a que conhecemos e define nosso
futuro e a que podemos

imaginar quando pensamos num sistema que volte para seu passado?
(PRIGOGINE;

STENGERS, 1992, p. 29). Longe das condies iniciais, as partculas
em coliso

evidenciaram a irreversibilidade do fenmeno. Ou seja, a completa
impossibilidade do retorno

s mesmas condies do incio do processo.

Por outro lado, a prpria noo de trajetria foi colocada em xeque
como ferramenta

de analise das situaes de maior complexidade ocorridas na
natureza. Isto porque as colises

das partculas geravam novas situaes que no poderiam ser
previstas no incio do processo.

A compreenso dessas realidades, portanto, s poderia ser alcanada
a partir de mtodos

probabilsticos, por aproximaes. A certeza j no era algo evidente
tal como preconizado na

dinmica newtoniana. E essa situao era algo comum na natureza e
no os fenmenos

reversveis:

Ele (Boltzmann) acreditara poder seguir o exemplo de Charles
Darwin na

biologia e fornecer uma descrio evolucionista dos fenmenos
fsicos. Sua

tentativa teve como efeito pr em evidncia a contradio entre as
leis da

fsica newtoniana, baseadas na equivalncia entre passado e
futuro, e toda

tentativa de formulao evolucionista que afirme uma distino
essencial

entre futuro e passado. Na poca, as leis da fsica newtoniana
eram aceitas

como a expresso de um conhecimento ideal, objetivo e completo. J
que as

leis afirmavam a equivalncia entre o passado e o futuro, toda
tentativa de

conferir uma significao fundamental flecha do tempo aparecia
como uma

ameaa contra esse ideal. A situao no mudou hoje. [...] Por isso,
a questo

permanece: como incorporar a flecha do tempo sem destruir
essas

construes grandiosas do esprito humano? (PRIGOGINE, 1996,
p.10).

Mesmo sem ter sido o seu objetivo primeiro, Boltzmann evidenciou
que

irreversibilidade e probabilidade so noes estreitamente ligadas
(PRIGOGINE, 2008, p.

39) e ele pagou caro por isso. Questionado por grande parte dos
fsicos da poca, defensores

dos fundamentos da fsica newtoniana, ainda tentou compatibilizar
seus resultados com os

pressupostos da dinmica clssica, mas no obteve xito.
Posteriormente, numa tentativa de

reconciliar-se com a comunidade cientfica, abriu mo de algumas
de suas concluses2. Por

estranho que possa parecer, a derrota de Boltzmann foi
considerada um triunfo. O triunfo da

viso no-temporal (PRIGOGINE, 2009, p. 91). Segundo Piettre
(1997, p. 139-140),

Boltzmann

2 muito provvel que Ludwig Boltzmann sofresse de transtorno
bipolar. No vero de 1906 cometeu suicdio

durante um ataque de depresso.
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obteve assim, paradoxalmente, uma equao irreversvel que previa
o

comportamento global de um determinado gs, a partir de
equaes

reversveis que definiam o comportamento de suas partculas
elementares.

Tal paradoxo no passou desapercebido e Boltzmann sofreu objees
em

razo do teorema de recorrncia de Poincar. Segundo o teorema,
todo

estado de um sistema clssico (quer dizer, regido pela mecnica
newtoniana)

torna, ao cabo de um tempo que pode ser muito longo, to perto
quanto

possvel de seu ponto de partida. Nada impede, pois, um sistema
qualquer de

voltar quase totalmente ao seu estado inicial. Se um sistema se
afasta

irremediavelmente de suas condies iniciais, sua evoluo
irreversvel

poder ser descrita corretamente por uma equao reversvel?

O grande problema enfrentado por Boltzmann parece ter sido o de
tentar explicar a

irreversibilidade a partir de equaes reversveis, achando talvez
que houvesse forma de

compatibilizar os pressupostos tericos da dinmica newtoniana com
o mtodo probabilista e

os processos irreversveis que promovem a construo de novas
ordens.

Passemos a tratar de questes resultantes das contribuies do
fsico Albert Einstein.

Suas teorias da relatividade trouxeram perspectivas novas
compreenso do universo. A

Teoria da Relatividade Especial trata dos processos fsicos mais
fundamentais, enquanto que a

Teoria da Relatividade Geral aborda aqueles mais abrangentes. De
acordo com Oliveira, a

Relatividade Especial uma nova teoria da relao entre
observadores. Ela subordina-se ao

princpio pelo qual as leis fsicas devem ser indiferentes ao modo
particular de cada

observador a etiquetao dos fenmenos fsicos segundo medidas de
distncia e de durao

(OLIVEIRA, 2003, p. 52). Com isso, as medidas de distncia e de
durao deixam de ser

absolutas, ambas se tornaram relativas dependendo do
posicionamento de quem observa.

Segundo Withrow, a Teoria da Relatividade Especial elaborada por
Einstein

incompatvel com o conceito de Newton de tempo absoluto, mas pode
ser

vista como um desenvolvimento da teoria de Leibniz do tempo
relativo.

Embora o prprio Leibniz considerasse um sistema de tempo nico, a
ideia

de que o tempo derivava dos eventos que a essncia da sua teoria
compatvel com a existncia de uma multiplicidade de sistemas de
tempo

associados com diferentes observadores (WITHROW, 2005, p.
115).

Se as medidas de tempo e de espao passaram a no ser mais
absolutas, a relatividade

restrita de Einstein define um novo invariante, uma nova
distncia, desta vez no mais

entre dois pontos no espao, mas entre dois acontecimentos
espcio-temporais [...]

(PRIGOGINE, 1992, p. 153). Ou seja, dois observadores podem no
mais concordar sobre a

distncia entre dois acontecimentos ou mesmo sobre o tempo que
decorreu entre eles,

diferentemente, porm, ocorre em relao ao intervalo
espcio-temporal que os separa:

[...] cada observador recorta de um modo prprio, relativo ao seu
ponto de vista, a massa de acontecimentos do mundo. E esses
recortes individuais, a
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espacializao e a temporalizao que os observadores realizam sobre
os

seus dados, so meras perspectivas irrelevantes para descrio
concreta

desses acontecimentos. O que importa so as relaes invariantes
(que tm o

mesmo valor para qualquer observador) que podem ser construdas
com

esses dados como a velocidade de propagao
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