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o MITO E A RACIONALIDADE 
CIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MARIA GABRIELA GAMA * 

RESUMO 

Procuramos, ainda que de modo sucinto, estabelecer uma relat;ao entre 0 mito e a 
racionalidade cientifico-tecno16gica. 

o mito nao e urn monop6lio do homem primitivo. A. medida que a investigat;ao 
progride, 0 homem primitivo situa-se cada vez mais perto do homem civilizado. onde 
emotividade e racionalidade coexistem. A funt;ao mitificadora persiste no homem de 
hoje, para a qual tem contribuido a evolut;ao da ciencia e da tecnica. Sob a aparencia do 
bem-estar social e do aumento do consumo, para os quais e imprescindivel 0 desenvol
vimento cientifico-tecnoI6gico. justifica-se 0 controlo totalitario do sistema. onde 0 

homem e 0 pr6prio objecto desse mesmo sistema. 
Tomando-se num sujeito alienado de uma sociedade de consumo, 0 homem deixa 

de se assumir na sua racionalidade critica e passa a ver-se como urn objecto entre os 
objectos onde ele se ve e se reve nos outros como coisas, cujos comportamentos sao este
reotipados e unidimensionais. 

A clencia e a tecnica deram origem a novos mitos na sociedade de 
consumo. Este modelo de sociedade preconiza uma dupla perspectiva 
orientada quer para 0 aumento da produ~o quer para 0 consumo. 
Baudrillard, no livro A Sociedade de Consumo, afirma: "Vivemos a era dos 
objectos e existimos segundo 0 seu ritmo e em conformidade com a sua 
sucessao permanente e verno-los nascer, produzir-se e morrer, ao passo que 
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em civilizac;:oes anteriores eram os objectos, instrumentos ou monumentos 
que sobreviviam as gerac;:oes humanas." 1 

Sob a aparencia de urn bem-estar social e de urn aumento de consumo, 
para os quais e imprescindivel 0 desenvolvimento cientifico-tecnologico, 
impoe-se 0 controlo totalitfuio do sistema, onde 0 homem e agora 0 proprio 
objecto dos mecanismos desse mesmo sistema. 

"Em virtude da maneira como esta organizada a sua base tecnologica" 
- refere H. Marcuse, na obra 0 homem unidimensional - "a sociedade 
industrial contemporanea tende a ser totalitaria. Porque nao e so «totali
taria» uma coordenac;:ao politica terrorista da sociedade, mas tambem uma 
coordenac;ao tecnico-econ6mica nao-terrorista que opera atraves da mani
pulac;:ao das necessidades por interesses criados, impedindo portanto 0 

surgimento de uma oposic;:ao efectiva contra 0 todo." 2 

A razao tecnologica e cientifica que tinha a pretensao de dessacralizar 
oreal vai explorar outras formas de sagrado, vai gerar novas mitologias. 
E da propria racionalidade tecnocratica que iraQ brotar 0 mito e as novas 
formas do sagrado. Nesta linha de pensamento, e inequivoco afirmarmos 
que, apesar das grandes revoluc;:oes cientificas e tecnologicas que se vaG 
operando, continuamos a assistir e a vivenciar formas ou modelos mfticos 
de comportarnento. Tomemos 0 exemplo colhido em Roland Barthes, na 
sua obra Mitologias: "0 novo Citroen cai manifestamente do ceu, na medida 
em que se apresenta, antes do mais, como urn objecto superlativo. E preciso 
nao esquecer que 0 objecto e 0 melhor mensageiro do sobrenatural: ha facil
mente no objecto, ao mesmo tempo, uma perfeic;:ao e uma ausencia de 
origem, urn acabamento e urn brilho, uma transformac;:ao da vida em 
materia (a materia e muito mais magica que a vida) numa palavra, num 
silincio que pertence a ordem do maravilhoso. A Deesse tern todas as 
caracteristicas (0 publico comec;:a pelo menos por atribuir-lhas unanime
mente) de urn destes objectos vindo de outro universo, que alimentaram 
a neomania do sec. XVIII e a nossa ficc;:ao cientifica: a Deesse e antes de 
mais urn novo Nautilus. " 3 

A prodw;ao de mitos esta generalizada na sociedade de hoje. A seme
lhan<;a do homem primitivQ, 0 homem contemporaneo transfere para os 
objectos e imagens as suas aspira<;6es, sejam estas de cariz consciente ou 
inconsciente. Baudrillard afirma: "( ... ) e 0 pensamento mtigico que governa 
o consumo, e uma mentalidade sensivel ao miraculoso que rege a vida 
quotidiana, e a mentalidade primitiva, no sentido em que foi defendida 
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como baseada na crenya na omnipotencia dos pensamentos: no caso 
presente, trata-se da crenya na omnipotencia dos signos da felicidade. ( ... ) 

Na pratica quotidiana, os beneficios do consumo niio se vivem como 
fruto do trabalho ou de processos de produyao; vivem-se como milagres. 
( ... ) apesar da abundancia se tomar quotidiana e banal, continua a viver-se 
como milagre diano, na medida em que se revela, nao como produzida, 
arrancada e conquistada, no termo de urn esforyo hist6rico e social, mas 
como dispensada par uma instancia mitol6gica benefica, de que somas 
herdeiros legftimos: a Tecnica, 0 Progresso, 0 Crescimento, etc." 4 

Sendo 0 mito urn primeiro esboyo de inteligibilizayao das coisas, e 
sobretudo uma defesa originada pela angUstia e pela incerteza perante a 
natureza que se apresenta ao homem como multipla e diversa, inconstante 
e desordenada. Entao, a fun<;:ao do mito e a de ser uma primeira tentativa 
de unir numa visao global dos acontecimentos desorganizados do mundo. 

Face a uma visao desordenada, ca6tica da natureza, 0 homem primi
tivo sentiu necessidade de encontrar uma ordem e urn significado. 0 mito 
surge, assim, da necessidade de encontrar uma resposta para 0 problema 
do sentido do real. Como nos diz G. Gusdorf na sua obra My the et Meta
physique: "A conversao da existencia exige a prossecu<;:ao de urn equilibrio 
fragil e ameayado, cuja menor ruptura impoe severas penalidades. 
Inseguranya ontol6gica, geradora de angUstia, como se a pr6pria vida do 
homem correspondesse a uma transgressao da ordem natural. No seio 
desta primeira existencia, presa do mundo, 0 mito afirma-se como uma 
conduta de regresso a ordem. Intervem como prot6tipo de equilibrio do 
universo, como formulario de reintegrayao." 5 

o homem primitivo entendia a realidade como urn todo, como urn 
imenso ser vivo, numa solidariedade total e indistinta entre todas as 
coisas: daqui resulta, como sabemos, 0 animismo e 0 antropomorfismo. 
Aiem de todas as coisas participarem do todo, participam tambem do 
sagrado. 0 homem de consciencia mitica sacralizou a realidade; atraves 
do mito ele narra 0 processo da criayao de todas as coisas fazendo intervir 
a aC9ao decisiva dos deuses. 

o sagrado e 0 divino, 0 misterioso, mas e tambem 0 que provoca 0 

medo e 0 terror. Como nos diz Mircea Eliade na sua obra 0 Sagrada e 0 

Profano: "Dizer urn mito, e proclamar 0 que se passou ab origine. Vma vez 
«dito», quer dizer revelaclo, 0 mito torna-se verdade apodictica: funda a 
verdade absoluta. (. .. ) 0 mito proclama a apari~ao de uma nova «situa<;:ao» 
c6smica ou de urn acontecimento primordial. Portanto, e sempre a narra
<;3.0 de uma «criar;ao»: conta-se como e que qualquer coisa foi efectuada, 

4 BAUDRILLARD, Jean, op. cit. pp. 21-23 
5 GUSDORF, Georges, My the et Metaphysique, Flammarion, Paris, 1953, pp. 12-13. 
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come<;:ou a ser. E por isso que 0 mito e solidario da ontologia: s6 fala da 
realidade, do que aconteceu realmente, do que se manifestou plenamente. 
( ... ) E sobretudo este aspecto do mito que convem sublinhar: 0 mito revela 
a sacralidade absoluta, porque conta a actividade criadora dos deuses, 
desvenda a sacralidade das obra deles. Por outros termos, 0 mito descreve 
as diversas e por vezes dramaticas irrup<;:oes do sagrado no mundo." 6 

Mas 0 mito nao surge apenas como uma primeira tentativa de unir 
numa visao global os acontecimentos desorganizados do mundo, nao e 
apenas uma forma de compreensao, mas e tambem uma norma de ac~ao. 
o mito actualiza-se no rito em que 0 sagrado intervem nos actos do quoti
diano, pois s6 este e capaz de conferir realidade e sentido ao mundo 
profano. 

Todos os actos humanos s6 tern valor e eficacia se forem repeti<;:oes 
das ac<;:oes originais dos deuses. Os actos sagrados sao os unicos que 
podem conferir sentido e valorizar os gestos, as ac<;:oes e as normas que 
regem as rela<;:oes socials e que sao, deste modo, legitimados atraves da 
interven<;:ao do sagrado. Ainda Mircea Eliade na obra Mito do Eterno 
Retorno: "Urn objecto ou uma ac<;:ao adquirem urn valor e, desde modo, 
tomam-se reais, porque de qualquer forma participam de uma realidade 
que os transcende. ( ... ) 

Em todos os actas do seu comportamento consciente, 0 «primitivo», 0 

homem arcaico apenas conhece os actos que ja foram vividos anterior
mente por outro, urn outro que nao era urn hom em. Tudo 0 que e!e faz 
ja foi feito. A sua vida e uma repeti<;:ao ininterrupta de gestos inaugurados 
por outros. 

Esta repeti<;:ao consciente de gestos paradigmaticos determinados 
revela uma ontologia original. 0 produto da natureza ou 0 objecto fabri
cado pela industria s6 encontram a sua realidade e identidade na medida 
em que participam numa realidade transcendente. 

o gesto s6 adquire significado, realidade, na medida em que retoma 
uma ac<;:ao primordial" 7. 

o mito e uma narrativa real, indiscutivel e indubitavel e constitui uma 
verdade absoluta, «apodictica», uma vez que fala do que realmente acon
teceu no tempo original e que devera servir de modele aos actas humanos: 
estes aetos 56 tern valor e eficacia na medida em que sao repeti<;6es das 
aq;6es originais dos deuses. Consideremos ainda 0 que nos diz Mircea 
Eliade: "Toda a cria<;:ao brota de uma plenitude. Os deuses criam por urn 
excesso de poder, por urn transbordar de energia. A cria<;:ao faz-se por urn 
acrescimo de substancia onto16gica. E a razao por que 0 mito, que conta 

6 EUADE, Mircea, 0 Sagrado e 0 Profano, LBL, Lisboa, s. d., pp. 107-109. 
7 EUADE, Mircea, Mito do Bterno Retorno, Edic;:Oes 70, Lisboa, 1981, pp. 18-19. 
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esta ontofania sagrada, esta manifestac;:ao vitoriosa de uma plenitude de 
ser, se toma 0 modelo exemplar de todas as actividades humanas." 8 

Como ja referimos, 0 homem primitivQ actua sabre a natureza atraves 
de ritos; nestas cerimonias tenta recriar-se 0 acontecimento original que 
ocorreu no tempo inicial; alem disso, atraves dos ritos procura-se ainda 
atrair a simpatia dos deuses sobre 0 mundo. Por outras palavras, podemos 
dizer que, paralelamente a uma explicac;:ao sobrenatural das coisas, cons
tr6i-se todo urn ritual imitativo que ira caracterizar urn processo de ac<;ao 
magica. Nos actos magicos, 0 homem primitivo imita a realizac;:ao daquilo 
que deseja, na crenc;:a de que atraves desse modo e possivel obrigar a natu
reza a fazer 0 que dela se espera; imitam-se e repetem-se os gestos dos 
deuses, tomando-se este ritual mimetico 0 garante do sucesso. 

o mito narra a maneira como 0 homem v~ 0 mundo. 0 real e uma 
totalidade vivida. 0 real nao se distingue do subjectivamente vivido nas 
sensac;:6es, nas emoc;:6es, na imaginac;:ao. Na narrac;:ao mitica, os elementos 
explicativos estao intimamente associados aos elementos que resultam 
da experiencia imediata. E uma mentalidade sincretica, isto e, homem 
e natureza fazem parte de um todo indissociavel. 0 mundo do homem 
primitivQ e urn mundo concreto, cheio de ressonancias afectivas intrin
secamente dramatico uma vez que na realidade chocam entre si forc;:as 
antag6nicas. 

No entanto, 0 mito sendo uma forma de explicac;:ao e simultaneamente 
uma forma de orientac;:ao existencial uma vez que estabelece uma estrutura 
em relac;:ao it qual 0 homem se situa. 

Ao desenhar um bisonte com setas espetadas no seu dorso, desenho 
esse que omamentava as paredes das cavemas, 0 homem primitivo acredi
tava ser possivel abater 0 animal atraves da posse da imagem. Tambem no 
mundo de hoje 0 automovel e 0 telemovel, por exemplo, sao a referencia do 
estatuto social e economico daqueles que 0 possuem. 

o automovel. 0 telemovel tomam-se simbolos do estatuto social 
daqueles que 0 possuem nao apenas por uma propensao mitica, mas 
porque 0 homem e catequisado. conduzido e acirrado par uma sociedade 
tecno16gica cuja dialectica consiste na prodw;ao e consumo cada vez mais 
acentuados. Os mecanismos de produ<;ao e consumo passam a funcionar 
como processos suh-repticios de integrac;ao e dominac;ao do homem, onde 
tudo esta padronizado, uniformizado segundo as normas comuns caracte
risticas de uma racionalidade tecnologica direccionada para 0 consumo, 
para 0 superfluo transformado em necessidade. 

8 Idem, 0 Sagrado e ° Profano, op. cit., p. 110. 
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Vern a proposito a reflexao de Herbert Marcuse na sua obra 0 homem 
unidimensional: IIEncontramo-nos de novo perante urn dos aspectos mais 
perturbadores de civiliza<;1io industrial avan~ada: 0 caracter racional da 
sua irracionalidade. A sua produtividade e eficiencia, a sua capacidade de 
incrementar e difundir as comodidades, de converter 0 superfluo em 
necessario, a destrui~ao em constru~ao, 0 grau em que esta civiliza~ao 
transforma 0 mundo-objecto em extensao da mente e 0 corpo do homem 
torna-se sujeito da noc;ao de alienac;ao. As pessoas reconhecem-se nas suas 
mercadorias; encontram a sua alma no seu automovel, no seu aparelho de 
alta fidelidade, na sua casa, no seu equipamento de cozinha. 0 mecanismo 
que une 0 individuo iI sociedade mudou, e 0 controlo social enraizou-se 
nas novas necessidades que produziu." 9 Desta forma, surge 0 «homem 
unidimensional» de que nos fala Marcuse, numa sociedade onde a razao 
cientifico-tecnologica direccionada para urn consumo cada vez mais desen
freado impera. 0 homem produtor desta sociedade e, simultaneamente, 0 

seu objecto; a «maquina desejante» de que nos fala Deleuze na obra 0 Anti
Edipo: "Desfeita a unidade estrutural da maquina, deposta a unidade 
pessoal e especifica do ser vivo, a maquina e 0 desejo aparecem directa
mente ligados, a maquina introduz-se no desejo, a maquina e desejante 
e 0 desejo, maquinado. Nao e 0 desejo que esta no sujeito, mas a maquina 
que esta no desejo - e 0 sujeito residual esta do outro lado, ao lado da 
maquina, sobre todo 0 contomo, parasita da maquina, acessorio do desejo 
vertebro-maquinado" 10 

o homem, transformado em maquina de consumo, e tambem contro
lado e programado tomando-se num sujeito alienado da «maquina dese
jante» de uma sociedade de consumo onde predominam comportamentos 
padronizados, uniformizados caracteristicos das sociedades industriais 
avan~adas. 

Tudo e produ~ao, tudo e consumo. Segundo Deleuze, "( ... ) nao ha 
esferas ou circuitos relativamente independentes: a prodw;ao e imediata
mente consumo e registo, 0 consumo e 0 registo determinam directamente 
a produ~ao, mas determinam-na no seio da propria produ~ao. De tal modo 
que tudo e produ~ao: produriia de produri5es, de aq:oes e de reac~oes, de 
distribui~()es e de pontos de referencia; produriio de consumos ( ... ). 1\.tdo e 
produ~ao: os registos sao imediatamente consumidos, destruidos, e os 
consumos directamente reproduzidos." II 

9 MARCUSE, Herbert, op. cit., p. 39. 
10 DELEUZE, Gilles, 0 Anti-Edipo - Capitalismo e Esquizofrenia, Assirio & Alvim, Lisboa, 

1966. p. 297 
11 DELEUZE, Gilles, Ibidem, pp. 9-10. 
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o sujeito e assim reduzido a urn mero objecto, traduzido por uma 
dialectica de produc;:ao-consumo e consumo-produc;:ao, nao the permitindo 
assumir-se na sua verdadeira dimensao. Este sujeito passivo, perdido num 
mundo de coisas em que ele proprio se coisifica, e urn ser alienado no 
universo da produc;:ao e consumo. 

A sociedade de consumo e efectivamente uma sociedade onde tudo esta 
organizado e controlado. As pseudonecessidades estao estreitamente 
ligadas it produc;:ao e ao consumo onde a fabricac;:ao de mitos funciona 
como elemento estabilizador do individuo. 

Baudrillard alerta-nos: "Chegamos ao ponto em que 0 «consumo» 
invade toda a vida, em que todas as actividades se encadeiam do mesmo 
modo combinatorio, em que 0 canal das satisfac;:oes se encontra previa
mente trac;:ado, hora a hora, em que 0 «envolvimento» e total, inteiramente 
ciimatizado, organizado, culturalizado." 12 

Quando 0 sujeito se deixa de assumir na sua dimensao critica toma-se 
na "maquina desejante" de uma sociedade direccionada para 0 consumo, 
olhando 0 homem como urn mero objecto entre outros objectos, onde 0 

mesma se ve e se reve nos outros como coisas, cujos comportamentos sao 
esteriotipados, unidimensionais. 

Cabe ao sujeito recusar-se a «domestica<;ao» e assumir-se como proble
matizador do real, mesmo sabendo que se arrisca a processos de margina
lizac;:ao. Ocorre-nos, a proposito, citar Sartre: "Estamos sos e sem 
desculpas. E 0 que traduzirei dizendo que 0 homem est:!. condenado a ser 
livre. Condenado, porque nao se criou a si proprio, e no entanto livre, 
porque, uma vez lanc;:ado no mundo, e responsavel por tudo quanta fizer". 

Em jeito de conciusao, podemos dizer que enquanto 0 mito tinha para 
o homem primitivo uma func;:ao estruturante, no mundo de hoje, pelo 
contrario, tern uma func;:ao desestruturante. Esta racionalidade tecnocra
tica reapropria-se de uma certa capacidade de produzir sentido atraves de 
novos mitos. 

12 BAUDRILLARD, Jean, op. cit. p. 19. 
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