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ECONOMIA POLtrICA DA COMUNICA«;AO: 
UMA PERSPECTIVA LABORAL 

VINCENT Mosco 1 

Introdu,.ao 

Este artigo come9a por fomecer uma panoramica da economia politica 
no contexto dos estudos da comunica9iio. Esta perspectiva te6rica tern 
orientado grande parte da investiga9iio sobre 0 trabalho nas industrias 
de comunica9iio e 0 papel da comunica9iio na Cria9iio de uma divisiio inter
nacional do trabalho. Tendo como base a minha investiga9iio nesta area 
(Mosco, 1996), a primeira parte do artigo define 0 conceito de economia 
politica e explicita 0 seu uso na investiga9iio em comunica9iio; a segunda 
parte pretende repensar e renovar as raizes filos6ficas e 0 terreno funda
mental da economia politica. Sugere-se ainda que esta abordagem pode ser 
usada para compreender 0 trabalho. A altura e propicia para esta reflexiio 
pois as transforma<;oes na economia politica mundial e na vida intelectual 
colocam desafios fundamentais a economia politica. As transforma90es na 
economia politica mundial incluem a morte do comunismo, a estagna9iio 
das sociedades capitalistas, a dissolu9iiO de qualquer unidade que possa ter 
existido no chamado Terceiro Mundo e 0 surgimento de movimentos sociais, 
em particular do femininismo e do ambientalismo, que ultrapassam os 
limites de categorias politico-econ6micas tradicionais como a classe social. 

De entre os inurn eros desafios intelectuais que se deparam a economia 
politica, ha dois que se salientam pela sua releviincia no estudo do trabalho 
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nas industrias de comunica~ao. Por urn lado, os estudos culturais (cultural 
studies) desafiam 0 terreno institucional da economia politica e poem 
em causa a centralidade do trabalho como for~a hist6rica fundamental. 
Por outro lado, uma outra perspectiva, por vezes, denominada ciencia poli
tica, teoria da escolha publica (public choice theory), expectativas racionais 
au economia politica «positiva», aplica a teoria econ6mica neoclassica ao 
comportamento social e, desse modo, reduz 0 trabalho a urn elemento 
entre muitos outros no mercado pluralista da escolha individual. 

o que e a economia politica? 

Duas defini~oes de economia politica cobrem 0 vasto leque de aborda
gens especificas e gerais a disciplina. Em sentido restrito, economia politica 
e 0 estudo das rela90es sociais, em especial das rela90es de poder, que consti
tuem a produ9ao, distribui9ao e consumo de recursos, incluindo os recursos 
da comunica9tio. Esta formula~ao e importante, porque chama a aten~ao 
para 0 circuito institucional dos produtos das comunica~oes que liga, por 
exemplo, uma cadeia de produtores iniciais a distribuidores, retalhistas e 
consumidores, cujas aquisi90es, alugueres e cuidados van alimentar novas 
processos de produ~o. No entanto, a ambiguidade acerca do que constitui 
urn produtor, distribuidor OU consumidor justifica que se tenha algum 
cuidado com 0 seu uso. Uma defini~ao mais abrangente e ambiciosa de 
economia politica e 0 estudo do controle e sobreviviincia na vida social. 
Controle refere-se especificamente a organiza~ao intema dos elementos dos 
grupos e ao processo de adapta~ao a mudan~a. Sobrevivencia significa a 
forma como eles produzem 0 que e necessario para a reprodu~ao e conti
nuidade social. Nesta leitura, os processos de controle sao, de urn modo 
geral, politicos, ja que constituem a organiza~ao social das rela~oes dentro 
de uma comunidade e os processos de sobrevivencia sao fundamentalmente 
econ6micos porque se referem aos processos de produ~ao e reprodu~ao. 
o ponto forte desta defini~o e 0 facto de ela dar a economia politica espac;:o 
para compreender, no minimo, toda a actividade humana, nomeadamente 
todos os processos organicos, uma tendencia reflectida nos estudos 
ambientais, ecol6gicos e de bio-diversidade (Benton,1989). No entanto, 
isso pode levar-nos a esquecer aquilo que distingue a economia politica 
humana, incluindo 0 trabalho humano, que apenas abrange 0 poder de 
uma conscH!ncia orientada para urn deterrninado fim efectivamente cons
dente da sua propria consciencia, dos processos gerais de sobrevivencia 
e controle. 

Outra forma de descrever a economia politica e a de estender 0 seu 
significado para alem do que e tipicamente considerado nas defini~oes, 
centrando-se num conjunto de qualidades que caracterizam a abordagem. 
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Tendo por base 0 trabalho de Golding e Murdock (1991), este ponto centra
se em quatro ideias - transforma9ao social, totalidade social, filosofia 
moral e praxis - que diferentes correntes do pensamento poiftico-econ6-
mico tendem a partilhar. 

A economia politica tern constantemente salientado 0 objectivo de 
compreender a mudan9a social e a transformac;:ao hist6rica. Para os econo
mistas politicos chissicos, como Smith, Ricardo eMili, isto significava com
preender a grande revolu9ao capitalista, a vasta convulsao social que 
transformaria as sociedades inicialmente assentes no trabalho agricola em 
sociedades comerciais, de transforma9ao e, por fim, industriais. Para Marx, 
significava observar as for9as dinamicas dentro do capitalismo e entre 
este e outras formas de organiza9ao politico-econ6mica, de modo a com
preender os processos da mudanc;:a social que iriam, por fim, transformar 0 
capitalismo em socialismo. A economia ortodoxa, que come90u a emergir 
em oposi9ao a economia politica no final do seculo XIX, tendia a colocar de 
lado esta preocupa9ao com a diniimica da hist6ria e a mudan9a social para 
transformar a economia politica na ciencia da economia, cujas afirma90es 
em forma de leis eram mais adequadas para satisfazer condi90es sociais 
estaticas do que dinamicas. Os economistas poifticos contemporaneos, 
ocupando varias posi90eS heterodoxas distintas daquilo que se tomou a 
ortodoxia econ6mica, prosseguem a tradi9ao de se interessarem peia 
transforma9ao social. Humilhados por urn seculo que provou ser errada 
uma atitude perante a hist6ria que E.P.Thompson caracterizava como «a 
condescendencia massiva da posteridade», tendem mais modestamente 
a centrar a aten9ao a volta de varios «p6s», em particular, 0 p6s-fordismo, 
p6s-industrialismo e p6s-modemismo. 

A economia poiftica caracteriza-se, igualmente, por urn interesse em 
estudar 0 todo social ou a totalidade das rela90es sociais que formam os 
campos econ6mico, politico, social e cultural. A ortodoxia academica tende 
a separa-los em diferentes disciplinas, cada uma com as suas pr6prias 
regras de entrada, controlos de fronteiras e sistemas de vigilancia global. 
o pensamento p6s-estruturalista actualmente em voga, embora louvavel no 
seu ataque a esta e outras ortodoxias, tambem tende a negar a existencia 
de totalidades sociais, ou mesma discursivas, que lutam por princfpios de 
ordem na vasta gama de priticas sociais quotidianas. Desde a epoca de 
Adam Smith, cujo interesse em compreender a vida social nao era condicio
nada por fronteiras disciplinares, passando por Marx e ate pelos te6ricos 
institucionais, conservadores e neo-marxistas contemporaneos, a economia 
politica tern constantemente visado a uniao do poiftico e do econ6mico 
dando conta da sua constitui9ao mutua e da sua reia9ao com esferas sociais 
e simb6licas mais amplas. 

A economia politica e igualmente conhecida pela sua liga9ao com a 
filosofia moral, entendida como urn interesse quer pelos valores que 
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<\judam a formar 0 comportamento social, quer, normativamente, pelos 
principios morais que deveriam guiar os esfon;:os para 0 mudar. Para Adam 
Smith, como testemunha a sua Teoria dos Sentimentos Morais (1976 
(1759)), urn livro que ele preferia ao popular A Riqueza das Naroes (1937 
(1776)), isto significava compreender valores como 0 consumismo e a liber
dade individual, que estavam a contribuir para 0 advento do capitalismo 
comercial. Enquanto que para Marx (1973, 1976) filosofia moral significava 
a permanente luta entre 0 impulso de encontrar valor individual e social no 
trabalho humano e 0 impulso de reduzir 0 trabalho a uma mercadoria 
comercializ3.vel, a economia polftica contemporanea tende a centrar-se 
em pontos de vista filos6fico-morais que enfatizam a extensao da demo
cracia para alem do dominio politico, onde e muitas vezes legitimada em 
instrumentos legais formais para abranger os dominios econ6mico, social 
e cultural que tendem a ser condicionados pelas necessidades de capital. 

Decorrendo desta perspectiva, a praxis social, ou a uniao fundamental 
da teoria e da pnitica, ocupa igualmente urn lugar central na economia 
politica. Inequivocamente contra as posic;:6es ortodoxas que separam, pelo 
menos formalmente, a esfera da investigac;:ao da esfera da intervenc;:ao 
social, os economistas politicos, numa tradi.;;ao que encontra as suas raizes 
na pratica de aconselhamento a lideres politicos, tern persistentemente 
percepcionado a vida intelectual como uma forma de transformac;:ao social 
e a intervenc;:ao social como uma forma de conhecimento. Embora 
discordem radicalmente em rela9ao aquila que cleve caracterizar a inter
venc;:ao, desde Malthus que defendia a abertura dos esgotos de Londres para 
controlar os pobres ate Marx que esperava que 0 trabalho se concretizasse 
na revoluc;:ao, os economistas politicos partilham a opiniao de que a divisao 
entre investigac;:ao e acc;:ao e artificial e deve ser abolida. 

A economia politica distingue-se igualmente pelas varias escolas de 
pensamento, que garantem uma variedade significativa de pontos de vista e 
urn aceso debate intemo. A principal cisao resultou das respostas 11 
economia politica chissica de Smith e seus discipulos. Urn grupo pretendia 
retomar a ~nfase tradicional no individuo como primeiro elemento de 
analise e no mercado como principal estrutura, participando ambos no 
processo central: a decisao individual como forma de expressao do desejo e 
da procura no mercado. Com 0 decorrer do tempo, esta resposta eliminou 
gradualmente as preocupa90es classicas com a hist6ria, a totalidade social, 
a filosofia moral e a praxis de forma a transformar a economia politica na 
ciencia da economia baseada na investigac;:ao empirica do comportamento 
de mercado conceptualizada na linguagem matematica. Esta abordagem -
geralmente conhecida como economia neochissica ou simplesmente 
economia. em reconhecimento da sua posi<;ao dominante - reduz 0 

trabalho a urn dos factores de produc;:ao que, juntamente com a terra e 
o capital, e valorizado apenas pela sua produtividade, ou pela capacidade 
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de aumentar 0 valor de mercado de urn produto final (Marshall, 1961 
(1890); Jevons, 1965). 

Urn segundo grupo ou segundo conjunto de respostas opunha-se a esta 
tendencia, mantendo a cIassica preocupa\Oao com a hist6ria, 0 todo social, 
a filosofia moral e a praxis, mesmo que isso implicasse desistir do objectivo 
de criar uma ciencia exacta. Este grupo apresenta uma grande variedade 
de abordagens da economia politica. Urn primeiro movimento foi liderado 
por neo-Burkeanianos conservadores, que substituiram 0 individualismo de 
mercado pela autoridade colectiva da tradi\Oao (Carlyle, 1984), por socia
listas utopicos que aceitavam a fe chissica na interven<;ao social mas 
ansiavam por colocar a comunidade it £rente do mercado (Owen, 1851), e 
pelo pensamento marxista que recolocou 0 trabalho no centro da economia 
politica. De acordo com este ultimo, 0 Homo Faber definia a nossa caracte
ristica fundamental como especie, nomeadamente a inigualavel uniao da 
concep~o e da execu~o que distinguia, no exemplo de Marx, 0 arquitecto 
da abelha. Formulas:oes posteriores desenvolveram estas perspectivas, 
deixando-nos uma vasta gama de concep\Ooes contemporaneas. Embora a 
ciencia econ6mica ortodoxa ocupe 0 centro e centro-direita da faixa inte
lectual, uma economia politica conservadora prospera no trabalho de 
gente como George J. Stigler (1988), James M. Buchanan (Brennan and 
Buchanan, 1985), e Ronald Coase (1968, 1991), recentemente premiados 
com 0 Nobel da economia, que aplicam as categorias da economia neoclas
sica a todo 0 comportamento social com 0 objectivo de expandir a liberdade 
individual. A economia politica institucional ocupa uma posi~o ligeira
mente it esquerda do centro (centro-esquerda), argumentando, por 
exemplo, no trabalho de Galbraith (1985) - que se inspirou principalmente 
em Veblen (1934 (1899), 1932) - que os condicionalismos institucionais e 
tecnol6gicos condicionam os mercados a favor daquelas empresas e 
governos que tern 0 pader para os controlar. Entre outras coisas, os institu
cionalistas elaboraram hist6rias econ6micas do trabalho e dos sindicatos 
que puseram em causa a limitada concep~ao individualista dos eco
nomistas neo-ciassicos. As correntes neo-marxistas, incluindo a Escola 
Francesa da Regulas:ao (Lipietz, 1988), a teoria dos sistemas-mundo (Wal
lerstein, 1979) e outras empenhadas no debate sobre 0 fordismo (Foster, 
1988), continuam a colocar 0 trabalho no centro de analise e sao particu
larmente responsaveis por debates sobre a rela\Oao entre capitalismo mono
polista, a eliminas:ao da especializa\Oao e 0 crescimento de uma divisao 
intemacional do trabalho. Por ultimo, os movimentos sociais geraram as 
suas pr6prias escolas de economia politica, principalmente a economia 
polftica feminista, a qual dirige a sua aten<;ao para a persistencia do patri
arcado e 0 desinteresse pelo trabalho domestico (Waring, 1988), e a 
economia politica ambiental que se concentra nas Iiga\Ooes entre comporta
mento social e 0 ambiente organico mais vasto (Bentos, 1989). 
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A Economia Politica da Comunica~o 

Os estudos da comunica<;;ao basearam-se nas varias escolas de analise 
politico-econ6mica. Este ponto centra-se em investiga<;;oes situadas nas 
abordagens institucionais e neo-marxistas, ja que estas tern prestado maior 
aten<;;ao ao trabalho nas industrias de comunica<;;ao e ao impacto da comu
nica<;;iio nas transfonna<;;oes contemporaneas no trabalho. Embora tanto os 
economistas neoclassicos (Owen e Wildman, 1992) como os economistas 
politicos conservadores (Coase, 1968) tenham teorizado sobre as industrias 
de comunica<;;ao, nenhum deles incluiu 0 trabalho nas suas analises. 

No estadio actual do seu desenvolvimento, seria uti! tra<;;ar 0 mapa da 
economia politica da comunica<;;ao atraves das diferentes regioes. Embora 
existam importantes excep<;;oes e contra-correntes, as abordagens norte
americana, europeia e do chamado Terceiro Mundo diferem 0 suficiente 
para serem tratadas de fonna distinta. Alem disso, a abordagem da eco
nomia politica it comunica<;;ao nao esta suficientemente desenvolvida teori
camente para ser explicada num unico mapa analitico. 

A investiga<;;ao norte-americana tern sido largamente influenciada pelos 
contributos de duas figuras fundadoras, Dallas Smythe e Herbert Schiller. 
Smythe leccionou 0 primeiro curso de economia politica da comunica<;;ao 
na Universidade de Illinois e e 0 primeiro de quatro gera<;;oes de estudiosos 
que se tern dedicado a esta tradi<;;ao de investiga<;;ao '. Schiller, que traba
lhou durante algum tempo com Smythe em Illinois, tern igualmente influ
enciado varias gera<;;oes de economistas politicos. A abordagem destes aos 
estudos da comunica<;;ao baseia-se tanto na tradi<;;ao institucional como na 
marxista. Contudo, interessaram-se menos do que, por exemplo, as estudi-
050S europeus em fornecer uma explica~ao te6rica da comunicac;ao. 0 seu 
trabalho - e, atraves da sua influencia, grande parte da investiga<;;ao nesta 
regiao - tern sido guiado mais explicitamente por urn sentido de injusti<;;a 
de que a industria da comunica<;;ao se tomou parte integrante de uma 
grande ordem corporativa que e simultaneamente exploradora e anti-demo
cratica. Embora se tenham interessado pelo impacto dentro dos seus 
respectivQs paises, ambos lideraram urn programa de investiga~ao que 
trac;a 0 crescimento em pader e influencia das empresas de comunicac;ao 
social transnacionais por todo 0 mundo (Smythe, 1981; Schiller, 1969 
(1992), 1996). 

Em parte devido it influencia destes autores, a investiga<;;ao norte
americana produziu uma vasta literatura sobre a industria e sobre mani-

2 Urn aluno de Smythe, Thomas Guback reformou-se recentemente da Universidade de 
Illinois onde se dedicava a economia politica do cinema. Janet Wasko. aluna de Guback, trabalha 
igualmente nesta area na Universidade de Oregon, enquanto um seu aluno, Jack Banks se dedica 
a investiga~ao sobre economia politica da musica na universidade de Hartford. 
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festacoes especificas de classe nas empresas transnacionais e no poder do 
estado, reconhecidas pela sua preocupacao em participar em lutas conti
nuas, incluindo as do trabalho para mudar os media dominantes e para 
criar alternativas (Douglas, 1986; Mosco and Wasco, 1983; Wasco and 
Mosco, 1992; Schiller, 1996). Urn dos principais objectivos desse trabalho e 
o de avancar com preocupacoes de interesse publico perante aos 6rgaos 
reguladores e politicos do Estado. Isso inclui 0 apoio aos movimentos que 
desempenharam urn papel activo perante os fornms internacionais, como 
as Nacoes Unidas, em defesa de uma nova ordem internacional econ6mica, 
de informacao e de comunicacao (Roach, 1993). 

A investigacao europeia nao esta tao claramente ligada a figuras funda
doras e, embora tambem esteja relacionada com movimentos para a trans
formacao social, particularmente a defesa do servico publico dos meios de 
comunicacao social, 0 trabalho de maior significado nesta regiao tern 
procurado essencialmente integrar a investigacao em comunicacao dentro 
de varias tradicoes te6ricas neo-marxistas. Das duas principais direccoes 
que esta investigacao tomou, uma, mais proeminente nos trabalhos de 
Garnham (1990) e Golding e Murdock (1991), (Murdock e Golding, 1979), 
enfatizou 0 poder de classe (class power). Baseando-se na tradicao da Escola 
de Frankfurt, bern como no trabalho de Raymond Williams, ela documenta 
a integracao das instituicoes ligadas a comunicacao, principalmente as 
autoridades de neg6cios e de decisao do Estado, na grande economia 
capitalista, e a resistencia das classes e movimentos subalternos que se 
reflecte essencialmente em oposic;ao a praticas governamentais neo-conser
vadoras promovendo a liberalizacao, comercializacao e privatizacao das 
industrias de comunicacao. Uma segunda corrente de investigac;:ao, mais 
proeminente no trabalho de Armand Mattelart (1992 (1986), 1983), coloca 
a luta de classes em primeiro plano. Mattelart partiu de urn conjunto de 
tradicoes que incluiam a teoria da dependencia, 0 marxismo ocidental e a 
experiencia mundial de movimentos de libertac;:ao nacional para entender 
a comunicac;:ao como uma das principais fontes de resistencia ao poder. 

Entre os varios estudos sabre 0 pader de classes especificamente direc
cionados para urn entendimento do trabalho sob esta perspectiva, Miege 
(1989) fornece uma avalia<;:ao de diferentes processos de trabalho, que 
tendem a ser coerentes com diferentes formas de prodw;ao dos media 
dentro da l6gica global das rela<;:6es sociais capitalistas. Ele sugere que 
existe uma relac;:ao entre 0 tipo de produto mediatico, a estrutura de 
controle corporativo e a natureza do processo de trabalho. Os equipa
mentos mediaticos, como os aparelhos de televisao e gravadores, caracte
rizam-se por urn processo simples de produc;:ao com pouca intervenc;:ao de 
trabalhadores criativos ou artisticos. Segundo esta perspectiva, estes 
produtos mediaticos prestam-se a concentrac;:ao industrial e a urn processo 
de trabalho detalhado, incluindo uma divisao internacional do trabalho 
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que tira partido dos baixos salarios pagos a trabalhadores nao-sindicali
zados, sujeitos a urn regime de controle autoritario. No lado oposto do 
espectro esta urn segundo tipo de produto com caracteristicas artisticas; 
aquilo que ele chama «realiza~oes audio-visuais» e produzido quase exclu
sivamente com trabalho artesanal, de dificil reprodu~ao, e requerendo 
injec<;:oes de capital relativamente baixas. 1sto sustenta urn sector dominado 
por pequenos neg6cios e permite a presen<;:a permanente do produtor ou 0 

controle do trabalho. Miege identifica urn ultimo tipo de produto como urn 
elemento de luta e confiito por ser mcil de reproduzir e simultaneamente 
exigir algum nivel de contribui<;:ao artistica. Este sector contem urn cres
cente, mas longe de ser completo, controle monopolista e uma grande vari
edade de mao-de-obra, 0 que contribui para 0 desenvolvimento de tensoes 
e conflitos, bern como entre capital e trabalho. A investiga<;:ao sobre 0 

trabalho e a luta de classes foi proeminente no trabalho de Peter Waterman 
(1990, 1992) que documentou 0 uso dos mass media e das novas tecnolo
gias de comunica<;:ao por parte dos trabalhadores e dos sindicatos para 
promover a democracia e 0 intemacionalismo. 

No chamado Terceiro Mundo, a investiga<;:ao sobre a economia politica 
da comunicac;ao cobre uma vasta area de interesses, embora uma corrente 
principal se tenha desenvolvido em resposta a modemiza<;:ao ou paradigma 
desenvolvimentalista que originou no ocidente, particularmente nos 
Estados Unidos, tentativas de incorporar a comunica<;:ao num paradigma 
explicativo favoravel aos interesses intelectuais e politicos dominantes. 
A tese defendia que os media eram recursos que, juntamente com a urba
nizac;ao, a educac;ao e outras forc;as sociais, estimulariam a progressiva 
modernizac;8.o econ6mica, social e cultural. Como consequencia, 0 cresci
mento dos media era visto como urn indicador de desenvolvimento. 
Apoiando-se na dependencia, nos sistemas-mundo e outras correntes da 
economia politica nea-marxista intemacional, os economistas politicos do 
Terceiro Mundo questionaram as premissas fundamentais do modelo, em 
especial 0 seu determinismo tecnologico e a amissae de praticamente todo 
o interesse nas relac;oes de pader que condicionam os terrnos das relac;oes 
entre as na90es de Primeiro e Terceiro Mundos e as relac;6es que dentro 
delas se verificam ao nivel das relac;6es entre os varios estratos sociais 
(Cardoso, 1979, Roncaglio, 1986, 1991, Tang and Chan, 1990).0 fracasso 
dos pIanos de desenvolvimento que incluiam investimento dos media 
colocou os te6ricos da modernizac;ao em busca de modelos revistos que 
tenderam a incorporar as telecomunicac;6es e as novas tecnologias infor
maticas no seu conjunto (Jussawalia, 1986). Os economistas politicos 
responderam direcionando 0 poder destas novas tecnologias para uma 
divisao global do trabalho. Uma corrente de investiga<;:ao encarava a divisao 
essencialmente em termos territoriais: mao-de-obra nao especializada 
concentrada nas nac;:oes mais pobres; trabalho de grupo mais complexo e 
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semi-especializado nas sociedades semi-perifericas e investiga<;:ao, desen
volvimento e planeamento estrategico Iimitados as sedes de empresas do 
Primeiro Mundo onde os lucros aumentariam. Uma segunda corrente 
reconhece que as divisoes de classes atravessam as limites territoriais e 
sustenta que 0 essencial para a divisao intemacional do trabalho em desen
volvimento e 0 aumento da flexibilidade nas empresas que controlam 0 

conjunto de tecnologias que superam os condicionalismos de tempo e 
espa<;:o (Morris-Suzuki, 1986, Harvey, 1989, Sivanandan, 1989; Sussman 
and Lent, 1998). 

Repensando a Economia Politica 

Embora muitas avalia<;:6es da economia politica (incluindo a sua apli
ca<;:ao a investiga<;:ao em comunica<;:ao) reconhe<;:am 0 seu contributo para a 
vida intelectual e para as lutas politicas, e1as tam bern levantam preocupa
<;:6es acerca da necessidade de repensar e renovar a disciplina a luz das 
recentes transforma<;:6es. Este ponto responde a esta efervescencia geral 
sugerindo pontos de partida para repensar a economia politica que podem 
guiar a investiga<;:ao em comunica<;:ao, incluindo a rela<;:ao com 0 trabalho. 

As bases filosoficas de uma abordagem da economia politica a comu
nica<;:ao fomecem urn ponto de partida importante. Baseando-me numa 
Iiteratura critica que reflecte sobre 0 estado deste campo, adianto princi
pios basicos epistemologicos e ontologicos (Golding and Murdock, 1991; 
Gandy, 1992; H. Schiller, 1996). Uma epistemologia e uma teoria da teoria 
ou uma abordagem para compreender urn campo de conhecimento. 
A economia politica da comunica<;:ao necessita de ser fundamentada numa 
epistemologia realista, inclusiva, constitutiva e critica. E realista no sentido 
em que reconhece a realidade tanto dos conceitos como das praticas 
sociais, evitando desse modo abordagens ideograficas e nomoteticas, actu
almente em voga no pensamento pos-estruturalista, as quais defendem, 
respectivamente, apenas a realidade do discurso ou a rejeic;ao das premis
sas da realidade tanto do discurso como das pniticas sociais. Decorrendo 
dista, a abordagem e inclusiva no sentido em que rejeita 0 essencialismo, 0 

qual reduziria todas as pniticas sociais a uma unica explicac;ao politico
-economica, a favor de uma abordagem que ve os conceitos como pontos de 
entrada num campo social (Resnick e Wolff, 1987). A escolha de determi
nados conceitos e teorias em vez de outros significa dar prioridade a uns em 
detrimento dos outros como instrumentos uteis de explica<;:ao. Nao se trata 
de meras imposi<;:6es do melhor ou do unico modo de compreender as 
praticas sociais. Adicionalmente, a epistemologia e constitutiva no sentido 
em que reconhece os Iimites da determina<;:ao causal, incluindo a suposi<;:ao 
de que as unidades de analise social interagem como conjuntos completa-
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mente formados e de uma maneira linear. Ela aborda antes 0 social como 
urn conjunto de processos mutuamente constitutivos, agindo uns sobre os 
outros em variados estados da forma~ao e com uma direc~ao e impacto que 
apenas pode ser compreendida em investiga~ao especffica. Por ultimo, a 
abordagem e critica no sentido em que 0 conhecimento, a constituic;ao 
mutua da teoria e da pratica, e visto como 0 produto de permanentes 
compara~oes com outros corpos do saber e com urn conjunto de conside
rac;6es normativas que regulam a praxis social. Por exemplo, a minha 
economia politica e critica no sentido em que ela situa regularmente 0 

conhecimento adquirido na investiga~ao face a corpos de conhecimento 
alternativos na economia neoclassica, na ciencia politica pluralista enos 
estudos culturais. AMm disso, ela mede 0 conhecimento politico-econ6mico 
de acordo com as valores da social-democracia, incluindo a participac;ao 
publica e igualdade que guiam a minha praxis. 

Ligada a esta abordagem epistemol6gica esta uma ontologia que coloca 
em primeiro plano a mudan~a social, 0 progresso social e as rela~oes 
sociais contra a tendencia da investiga~ao social, particularmente na econo
mia politica, de se concentrar nas estruturas e institui~oes. Isto significa 
que a investiga~lio parte do principio de que a mudan~a social e omnipre
sente, que as estruturas e institui~oes estao num processo de mudan~a 
constante e que e, por isso, mais util desenvolver pontos de entrada que 
caracterizem os processos do que nomear as institui~oes. Guiado por este 
principio, desenvolvo urn mapa da economia politica com tres processos de 
entrada: a commodification (<<comodifica~ao») processo de transforma~ao 
da utilidade em valor de troca; a espacializw;G.o, a transforma~ao do espa~o 
com 0 tempo ou 0 processo do alargamento institucional; e a estrutura9G.o, 
o processo de constitui~ao de estruturas com agencias sociais. Destacar a 
mudanc;a social com estes processos nao substitui as estruturas e institui
~oes, algo que substituiria uma forma de essencialismo por outra. Pelo 
contnirio, estes sao pontos de entrada que constituem uma teoria concreta 
da economia politica, uma escolha eleita de entre urn conjunto de meios 
possfveis para compreender 0 campo social. Na pr6xima etapa, trabalha-se 
com estes pontos de entrada concretos, usanda-os para sugerir as fron
teiras de uma analise politico-econ6mica e, mais especificamente, para 
compreender 0 trabalho e a sua divisao internacional na investigac;:ao 
em comunicac;:ao. 

A «comodifica~o» ha muito tempo que e entendida como 0 processo 
de «pegar» em bens e servi~os que sao valorizado pela sua utilidade - por 
exemplo, na comida para satisfazer a fome - transformando-os em merca
dorias que sao valorizados por aquilo que podem render no mercado. 
o processo de «comodifica~ao» possui uma dupla importiincia para a inves
tiga~ao em comunica~ao. Em primeiro lugar, as praticas e tecnologias da 
comunica~ao contribuem para 0 processo geral de «comodifica~ao» na 
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sociedade. Por exemplo, a introduc;ao da comunicac;:ao informatica da as 
empresas urn maior controle sobre todo 0 circuito de produc;:ao, distribu
ic;:ao e troca, permitindo aos retalhistas monitorizar as vendas e os niveis de 
stock com uma precisao cada vez maior e, desse modo, produzir e colocar 
no mercado apenas aquilo que tern probabilidades de vender rapidamente, 
reduzindo as falhas de stocks e mercadorias desnecessarias. Em segundo 
lugar, a «comodificac;:ao» e urn ponto de entrada para compreender insti
tui90es e praticas de cOIDunica9ao especificas. Par exemplo, a expansao 
mundial da «comodificac;:ao» na decada de 80, reagindo em parte aos decli
nios globais no crescimento econ6mica, levou a urn aumento da comercia
lizac;:ao da programac;:ao, a privatizac;:ao dos meios de comunicac;:ao social e 
das instituic;:6es de telecomunicaC;:6es e a liberalizac;:ao dos mercados da 
cOIDunica9ao. 

A economia politica da comunicac;:ao tem-se destacado pela sua preo
cupac;:ao de descrever e observar a importancia das formas estruturais 
responsaveis pela produc;:ao, distribuic;:ao e troca dos produtos de comuni
cac;:ao e pela regulac;:ao do mercado da comunicac;:ao. Embora nao tenha 
negligenciado 0 produto em si nem 0 processo de «comodificac;:ao», a 
tendencia tern sido a de colocar em primeiro plano as estruturas e institui
C;:(ies corporativas e publicas. Depois de ter considerado 0 produto, a 
economia politica tendeu a concentrar-se no conteudo dos media, e em 
menor medida nas audiencias mediaticas, prestando surpreendentemente 
pouca atenc;:ao ao trabalho. A enfase dada as estruturas e conteudos dos 
media e compreensivel a luz da importancia das companhias mundiais 
de comunicac;:ao social e do aumento do valor do conteudo dos media. 
As empresas transnacionais fortemente integradas, como a Time Warner 
Corporation, criam produtos mediaticos de efeito multiplicador. Por 
exemplo, urn filme lanc;:ado nos Estados Unidos e inicialmente exibido nas 
salas de cinema deste pais e no estrangeiro; cerca de seis meses depois, e 
lanc;:ado em video e posteriormente em pay-per-view. Tendo ainda passado 
nos canais de cabo, 0 produto podera ainda chegar a televisao terrestre 
(via hertziana). 

A economia politica tern prestado alguma atenc;:ao as audiencias, parti
cularmente ao esforc;:o de compreender a pcitica comum dos anunciantes 
pagarem pela quantidade e qualidade de uma audiencia de urn jomal, 
revista, radio ou programa de televisao. Isto gerou urn aceso debate para 
determinar se as audiencias, na realidade, funcionam, i.e. se vendem a sua 
atenc;:ao em troca de conteudos produzidos (Smythe, 1977; Murdock, 1978). 
o debate tern sido util porque alargou a discussao para alem do conteudo e 
integrou os anunciantes, os representantes habituais do capital no amago 
da investigac;:ao em comunicac;:ao. Por outro lado, 0 debate desencorajou os 
economistas politicos da investigac;:ao mediatica (media research), porque 
nao dava atenc;:ao consistente a «comodificac;:ao» e ao trabalho, 0 ultimo 
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historicamente entendido como incluindo aquele que perdeu progressiva
mente 0 controle sobre os meios de produ\;ao e foram consequentemente 
deixados apenas com a sua capacidade de trabalho que vendem por urn 
salario (Lebowitz, 1986). 

Ate it decada de 70, com a possive! excep\;ao dos institucionalistas, 0 

mesmo aconteceu com a investiga\;ao politico-econ6mica em gera!. No 
sentido de examinar a «comodifica\;ao» dos produtos, as analises tendiam 
a negligenciar 0 trabalho enquanto mercadoria e 0 trabalho no processo da 
produ\;ao. A obra de Braverman (1974) deu origem a urn movimento inte
lectual para acabar com esta situa\;ao marginal, confrontando directamente 
a transforma\;ao do processo de trabalho no capitalismo. Segundo e!e, 0 

trabalho e constituido a partir da unidade da concep~iio, a capacidade de 
preyer, imaginar e conceber 0 trabalho, e da execu~iio, a capacidade de 0 

executar. No processo de «comodifica\;ao», 0 capital age no sentido de 
separar a concep\;ao da execu\;ao, a competencia da pura capacidade de 
executar uma tarefa, para concentrar a capacidade conceptual numa c1asse 
dirigente que e uma parte do capital ou representa os seus interesses, e para 
reconstituir 0 processo produtivo com esta nova distribui\;ao de compe
tencia e poder no local de produ\;ao. No extremo desta tendencia, e com 
considerave! resistencia dos trabalhadores, isto envolveu a aplica\;ao das 
chamadas prMicas de gestao cientifica, que tiveram em Frederick Winslow 
Taylor urn pioneiro. Braverman documentou 0 processo de transforma\;ao 
do trabalho com 0 surgimento da grande industria, mas e particularmente 
conhecido por ter produzido uma das primeiras analises sustentadas 
demonstrando a extensao deste processo aos sectores de servi\;os e infor
ma\;ao. 0 seu trabalho deu origem a urn enorme corpo de investiga\;ao 
empirica e debate te6rico, concentrando-se principalmente na necessidade 
de se dedicar it natureza competitiva do processo e ao movimento sindical 
(Burawoy, 1979; Edwards, 1979), e, alem disso, it forma como a transfor
ma\;ao do processo produtivo foi sentida - de forma diferente - pe!a indus
tria, ocupa\;ao, c1asse, genero e ra\;a (Berberoglu, 1993). 

A literatura na area da economia politica apresenta algumas provas da 
influencia deste trabalho, particularmente na investiga\;ao sobre a intro
du\;ao das novas tecnologias de comunica\;ao e informa\;ao e sobre a trans
forma\;ao do trabalho, incluindo modelos de emprego e a natureza mutavel 
do trabalho na industria da comunica\;ao social e das telecomunica\;oes. 
Denunciando a ausencia de uma perspectiva laboral na industria do jorna
lismo, Hardt e Brennen (1995) pretendem completar aquilo que e uma pers
pectiva essencialmente econ6mica com uma hist6ria cultural da redac<;ao 
que se centra na apresenta9ao de novas tecnologias para levarem a cabo os 
processos descritos par Braverman. Isto representa urn alargamento do 
trabalho pioneiro de economistas politicos que, trabalhando fora dos 
estudos da comunica\;ao, estudaram 0 processo de trabalho nas redac\;oes 

108 



(Zimbalist, 1979). Estudos mais recentes que, entre outras coisas, se refe
rem a «comodificac;:ao» do trabalho na redacc;:ao, analisam a aplicac;:ao das 
novas tecnologias para reduzir 0 emprego na industria e para restruturar 0 

trabalho dos editores atraves da implementac;:ao da paginac;:ao electronica e 
o dos reporteres atraves da recolha electronica de noticias (Russia!, 1989). 
Estes sao usos especificos da visao do processo de trabalho que aponta para 
o uso de tecnologias de comunicac;:ao e informac;:ao que transfere 0 equili
brio do poder na actividade conceptual dos jornalistas profissionais com 
algum controlo sabre as seus meios de comunica9ao, para sistemas tecno
logicos controlados administrativamente. Investigac;:oes semelhantes come
c;:aram a focar a transformac;:ao do processo de trabalho no cinema (Clark, 
1995), televisao (Wasko, 1983), telecomunicac;:oes (Mosco e Zureik, 1987) 
e as industrias de informac;:ao (Kraft e Dubnoff, 1986). Como foi atriis 
referido, Miege (1989) faz uma aniilise diferente, unindo-se a urn esforc;:o 
para Iigar a economia politica e a investigac;:ao em comunicac;:ao organiza
cional (c.f. Fishman, 1980), sugerindo que existe uma Iigac;:ao entre 0 tipo 
de produto mediiitico, a estrutura de controlo corporativo e a natureza do 
processo de trabalho. 

o segundo ponto de entrada substantivo e a espacializa9iio, ou 0 

processo de vencer os constrangimentos do espac;:o e do tempo na vida 
social. Teoricos c1iissicos como Smith e Ricardo - em parte como resposta 
aos seus antecessores que defendiam que a terra era a fonte de todo 0 valor 
- julgaram necessiirio dispensar uma atenc;:ao consideriivel aos problemas 
de valorizac;:ao do espac;:o. 0 seu desenvolvimento de uma teoria do trabalho 
deparou-se com 0 problema de definir e medir 0 tempo de trabalho. Marx 
aproximou-se daquilo que aqui nOS interessa quando, no Grundrisse (1973), 
referiu que 0 capitalismo «aniquila 0 espac;:o e 0 tempo». Com isto ele queria 
dizer que 0 capital faz uso dos meios de transporte e comunicac;:ao para 
diminuir 0 tempo necesscirio para mover bens, pessoas e mensagens no 
espac;:o. Teoricos contemporiineos (Lash e Urry, 1987) modificam esta visao, 
sugerindo que 0 capital transforma 0 espac;:o em vez de 0 aniquilar. Eles 
recordam-nos que as pessoas, produtos e mensagens tern que estar em 
algum lugar e e este lugar que estii a sofrer uma transformac;:ao significa
tiva, testemunhada, por exemplo, em convulsoes na divisao intemacional 
do trabalho. 

A espacializac;ao e semelhante a conceitos fornecidos por ge6grafos e 
sociologos para se referirem as mudanc;as estruturais provocadas por alte
rac;:oes no uso do tempo e espac;:o. Giddens (1990) refere-se a distancia9iio 
tempo-esparo a fim de analisar 0 declinio da dependencia tempo-espac;:o. 
Ele sugere que este processo expande a disponibilidade do tempo e espac;:o 
como recursos para aqueles que podem fazer uso deles. Harvey (1989) 
identifica a compressiio tempo-espa90 para sugerir como 0 mapa efectivo 
estii a encolher mais uma vez para aqueles que podem tirar partido disso. 

109 



Castells (1989) chama a nossa aten~ao para a importancia decrescente do 
espa~o fisico, 0 espa~o dos lugares e a importancia crescente do espa~o de 
fluxos para sugerir que 0 mapa do mundo esta a ser redesenhado de acordo 
com fronteiras estabelecidas por fluxos de pessoas, bens e servi~os, criando 
o que Massey (1992) chama de «geometria transformada do poden>. 

A comunica~ao e fulcral para a espacializa~ao, porque os processos e 
tecnologias da comunica~ao e informa~ao promovem a flexibilidade e 
controlo nos neg6cios, particularmente - dentro dos pr6prios neg6cios -
da comunica~ao e informa~ao. A espacializa~ao abrange 0 ja gasto termo 
«globaliza~ao» que talvez seja mais adequado para analise da restruturac;:ao 
mundial de industrias e empresas. A reestruturac;:ao ao nivel da industria e 
exemplificada pelo crescimento de mercados integrados assentes em tecno
logias digitais e, ao nivel das empresas, pelo seu crescimento flexivel ou 
«virtual». que faz usa de sistemas de comunica~ao e informac;ao para 
mudar constantemente a estrutura, linha de produc;:ao, marketing e rela~oes 
com outras companhias, com fomecedores, com os seus trabalhadores e 
clientes (Shiller, 1999). 

A globalizac;:ao e reestrutura~ao industrial influenciam mutuamente os 
modelos da reestruturac;:ao do Estado. Seguindo 0 trabalho de Murdock 
(1990), pode identificar-se quatro dimensoes da transformada actividade do 
Estado. A comercializa~o estabelece as func;:oes do Estado, como prestador 
de servic;os de correios e telecoIDunicac;6es, numa perspectiva rneramente 
empresarial ou de gera~ao de lucros. A privatiza~ao leva isto urn pouco 
mais distante tomando estes servi~os em neg6cios privados. A liberalizac;:ao 
da a aprova~ao do Estado a abertura dos mercados a competi~ao e, por 
ultimo, a intemacionaliza~ao liga 0 Estado a outros estados de forma a 
transferir a autoridade econ6mica e politica para sistemas comerciais 
regionais (NAFTA) e intemacionais (Organizac;:ao Mundial do Comercio). 

A economia politica da comunica~ao aborda este processo essencial
mente em termos da extensao institucional do poder corporativo na indus
tria da comunica~ao. Isto esta patente no extraordin:irio crescimento das 
empresas de comunicac;ao social, 0 que pade ser verificado pelo activo, 
pelos luero, pelos funcionarios ou pelo valor das acc;6es. A economia poli
tica analisou especificamente 0 crescimento pegando em diferentes forrnas 
de concentrac;:ao corporativa (Herman e Chomsky, 1988). A concentra~ao 
horizontal tern lugar quando uma empresa de uma cadeia de comunicac;ao 
social compra a maior parte de uma Dutra empresa de comunicac;ao social 
que nao esta directamente relacionada com 0 neg6cio original ou quando 
adquire uma fatia maioritaria numa empresa nao ligada ao ramo da comu
nicac;ao social. 0 exemplo tfpico da primeira, a concentrac;ao «cross media», 
e a aquisi~ao por parte de uma cadeia mais antiga de comunica~o social 
(ex: urn jomal) de uma empresa de uma cadeia de radio ou de televisao 
mais recente. A integrac;:ao vertical designa a fusao de empresas dentro de 
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uma cadeia de neg6cio que estende 0 controle de uma empresa a todo 0 

processo de produ~o. A aquisiqao da Cineplex-Odeon pela Paramount deu 
a esta grande produtora de Hollywood 0 controlo sobre uma grande compa
nhia de distribuiqao cinematografica. Isto e igualmente designado por inte
graqao progressiva porque expande uma empresa ate uma fase avanqada do 
processo total. Integraqao vertical regressiva ocorreu quando The New York 
TImes adquiriu fabricas de celulose no Quebec, expandindo assim a compa
nhia para a fase inicial do processo produtivo. Os economistas politicos da 
comunicaqao dedicaram uma atenqao significativa ao prolongamento da 
integraqao alem fronteiras enquanto companhias como a Time-Warner, 
News Corporation, Disney, Microsoft, General Electric, entre outras, se 
transforrnam em conglomerados transnacionais que rivalizam em tamanho 
e poder com companhias de qualquer tipo de industria. Elas comeqam a 
desenvolver formas flexiveis de poder corporativo evidenciado em «joint 
ventures», alianqas estrategicas e outras formas de cria<;:ao de equipas para 
projectos especificos a curto prazo, que unem companhias ou partes de 
companhias, incluindo concorrentes. Estes tiram partido de meios de 
comunicac;ao mais flexfveis para se unirem e separarem quando 0 interesse 
mutuo 0 justifica. 

A economia politica deu tarnbem urn passo em frente no que diz 
respeito a divisao internacional do trabalho e ao internacionalismo laboral 
(Sussman e Lent, 1998). Uma das consequencias da espacializaqao e 0 

desenvolvimento dos mercados globais do trabalho. As empresas podem 
agora tirar partido da diversidade de saliirios, niveis de especializa<;:ao da 
mao-de-obra e outras caracteristicas importantes a uma escala internaci
onal. Grande parte dos primeiros trabalhos politico-econ6micos, nesta 
area, centrava-se no alargamento da industria de hardware (Sudeste asia
tico) e no crescimento da presta<;:ao de servi<;:os de informa<;:ao nas Caraibas 
e outros paises do chamado Terceiro Mundo onde as empresas eram 
atraidas pelos baixos saliirios e governos autoritiirios (Heyzer, 1986). Mais 
recentemente, 0 alcance da investigaqao expandiu-se no sentido de analisar 
o interesse crescente do capital em procurar no mundo menos desenvolvido 
fontes de saliirios relativamente baixos, mas mao-de-obra especializada, 
necessaria em areas como 0 desenvolvimento de software (Susman e Lent, 
1998) e expandindo-se tambem para 0 mundo desenvolvido, onde urn 
exemplo notavel e 0 crescimento da produ~ao americana de cinema e 
video em Toronto, Vancouver e outras partes do Canada. 0 crescimento da 
divisao internacional do trabalho na comunicaqao tern gerado interesse 
pelo internacionalismo do trabalho na comunica<;:ao (Jeong-Taik, 1988). 
Isto inclui fazer usa dos meios de comunicac;ao, integrando as novas tecno
logias, para criar ligaq6es estreitas entre a classe trabalhadora e os inte
resses dos sindicatos alem fronteiras (Waterman, 1990, Witheford, 1996). 
Tambem aqui, a semelhan<;:a de grande parte da literatura sobre a «como-
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difica~ao» do trabalho na comunica~ao, come~ou-se apenas por abordar 
aquilo que e urn foco principal de aten~ao noutros campos da economia 
politica. A economia politica da comunica~ao precisa de resistir as compre
ensiveis tendencias para 0 pensamento reducionista na literatura sabre a 
espacializa~ao ao assumir uma perspectiva politico-economica do naciona
lismo e outras formas de localiza~ao. 0 mapa nao esti apenas a ser redese
nhado para se ajustar as mudan~as dos fluxos mundiais no espa~o. A par 
da globalizafYao, encontramos urn nacionalismo a ressurgir e nacionalismos 
dentro do nacionalismo que contribuem para, e conflituam com, distintas 
tendencias ao nivel global. Finalmente, estes processos locais e naciona
listas necessitam igualmente de ser posicionados face ao socialismo, histo
ricamente a altemativa original a uma economia politica capitalista global 
(Ahmad, 1992). 

o terceiro ponto de entrada e a estrutura~ao, urn processo que recebeu 
recentemente relevancia no trabalho de Giddens (1984). A estrutura~ao 
descreve a forma como a ac<;:ao humana constitui estruturas que fomecem 
o proprio «medium» dessa constitui~ao. Isto comporta uma interpreta~ao 
contemporanea da no~ao marxista segundo a qual as pessoas fazem a 
historia, mas nao sob condi~6es criadas por si proprias. 0 termo responde 
a preocupa~6es com abordagens funcionalistas, institucionais e estrutura
listas, surgidas da sua tendencia de apresentar as estruturas como enti
dades determinantes completamente formadas. 

Repensar a perspectiva da economia politica significa alargar esta 
concep~ao com uma visao relacional de classe que a defina de acordo com 
as priticas e processos que ligam as virias classes. Nesta perspectiva, a 
classe trabalhadora nao e definida simplesmente pela falta de acesso aos 
meios de comunica~ao, mas pelas suas rela~6es de harmonia, dependencia 
e conflito com classe capitalista. AMm disso, uma concep~ao constitucional 
de classe ve a classe trabalhadora como produtora da sua propria identi
dade, mesmo que tenue, volitil e conflituosa, tanto na rela~ao com 0 capital 
como independentemente dele. Os economistas politicos tern respondido 
timidamente a esta abordagem constitucional de classe, colocando em 
primeiro plano, por exemplo, a rela~ao entre capital e trabalho e as formas 
como 0 trabalho se constitui dentro dessa reIa<;:ao e como for<;:a indepen
dente. Isto nao retira 0 valor de analisar a dasse, em parte, como urn jogo 
de for9as em equilibria 3 que opoe quem tern a quem nao tern recursos. 
A economia politica da comunicacrao abordou a cIasse nestes termos produ
zinda investigacrao que documenta constantes injustic;:as nos sistemas de 
comunicac;ao, particulannente no acesso aos meios de cOIDunicac;ao, e a 
prolifera~ao destas injusti<;:as nas institui<;:6es sociais (Golding e Murdock, 

3 N.T. Zero-zum game no original 
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1991; H. Schiller, 1996). Tal foi aplicado ao trabalho, em particular, na 
investigac;;ao sobre a forma como a tecnologia da comunicac;;ii.o e infor
mac;ao tern sido usada para automatizar e «despecializar» 4, em vez de valo
rizar e, na expressao de Zuboff (1988), «informar» 0 trabalho (Webster e 
Robins, 1986). Tern sido igualmente usado para demonstrar como os meios 
de comunicac;;ao sao utilizados para medir e «monitorar» a actividade 
laboral em sistemas de vigilancia que estendem 0 controle administrativo a 
todo 0 processo laboral com precisao minuciosa (Clement, 1991). Mais 
recentemente, urn corpo de literatura sobre a classe trabalhadora e 0 

trabalho comec;;ou a dedicar-se a esta area com mais seriedade (c.f., por 
exemplo, McChesney, 1992). Efectivamente, existe uma necessidade 
premente de estudar os movimentos de classe contradit6rios e alternativos, 
desde as lutas revolucionarias cia America Latina, Asia, Africa e Europa de 
Leste, em que os media sao parte integrante dos processos, ate aos media 
alternativos do Ocidente que fornecem uma visao sindicalista, socialista e 
distinta do senso comum capitalista. 0 objectivo e nao entrar em celebra
<roes romanticas, mas, no minimo, demonstrar como as classes se consti
tuem, como fazem hist6ria, com base numa analise rigorosa dos factores 
que condicionam esta activiclade. 

Repensar a economia politica significa tambem equilibrar outra 
tendencia da economia politica: quando tern dado atenc;;ao a agenda 
(agency), processo e pratica social, ela tende a centrar-se na classe social. 
Existem fortes razoes para esta enfase. A estruturac;;ao de classes e urn 
ponto de entrada para compreender a vida social. Numerosos estudos tern 
documentado a persistencia das divisoes de classes na economia politica da 
comunicac;;ao. Contudo, ha outras dimensoes da estruturac;;ao que comple
mentam e entram em conflito com a estruturac;;ao de classes, incluindo 0 

genero (gender), rac;;a e os genericamente definidos movimentos sociais, 
que, juntamente com a classe, constituem grande parte das relac;;oes sociais 
da comunicac;;ao. Ao contrario de outras abordagens, a economia politica 
nao tern permanecido totalmente em silencio no que respeita ao genero, 
embora ela aborde habitualmente 0 assunto como uma dimensao das 
rela<;oes entre classes sociais. Isso aconteceu, par exemplo, na investigac;:ao 
sobre tecnologia de informac;;ao e divisao internacional do trabalho que 
aborda a dupla opressao que as mulheres enfrentam em industrias como a 
de micro-electr6nica, onde tern as salcirios mais baixos e as condic;:6es de 
trabalho mais brutais (Wright, 1987). Adicionalmente, ainda que os estudos 
das comunicac;;oes se tenham dedicado extensivamente a questao do impe
rialismo, analisando principalmente 0 papel dos meios de comunicac;;ao 
social e das tecnologias de informac;;ao na sua constituic;;ao, fizeram-no 

4 N.T. Deskill no original. 
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essencialmente para desenvolver a ideia do mundo dividido em classes, ou, 
embora menos frequentemente, como dividido por generos. A divisao 
racial DaD tern side considerada e, no entanto, as divisoes raciais sao a prin
cipal constituinte das multiplas hierarquias da economia politica global 
contemporanea. Aiem disso, rac;:a - como categoria e relac;:ao social
contribui fundamentalmente para 0 acesso aos recursos nacionais e 
globais, incluindo a comunicac;:ao, os media e a tecnologia da informac;:ao 
(Sivanandan, 1989, Ahmad, 1992). 

A partir desta utilizac;:ao da uso estruturartio, poderiamos pensar na 
sociedade como conjunto de acc;:6es estruturalmente iniciadas por agentes 
que condicionam e sao condicionados pela classe, genero, rac;:a e pelas rela
c;:6es dos movimentos sociais. De acordo com esta perspectiva, a sociedade 
existe - se nao como um todo suturado - pelo menos como um campo no 
qual varios processos constituem mutuamente relac;:6es sociais identifi
caveis. Rejeita-se, portanto, a visao estruturalista de que 0 campo social e 
um continuum de subjectividades produzido por processos de categori
zac;ao puramente nominais. Consequentemente, a dasse, genera e movi
mentas sociais sao simultaneamente reais como relac;oes sociais e como 
instrumentos de analise. 

Uma das principais actividades na estruturac;:ao e 0 processo de cons
truc;:ao da hegemonia, definida como algo incorporado e contestado como 
«natural», como sensa comum, como forma de pensar sabre 0 mundo, 
incluindo tudo desde a cosmologia, passando pela etica ate as praticas 
sociais quotidianas. A hegemonia e uma rede viva de significados e valores 
que se constituem mutuamente e que, ao serem experienciados como 
pniticas sociais, parecem confirmar-se tambem IDutuamente. Por exemplo, 
embora a economia politica trate as agentes como actores sociais e naD 
individuais, ela reconhece a importiincia do processo hegem6nico da indi
vidualizartio. 0 conceito retirado de Poulantzas (1978) refere-se a pratica de 
redefinic;:ao dos actores sociais, capital e trabalho, particularmente, como 
elementos individuais cujo valor esta ligado aos direitos individuais, a 
expressao individual, ao exercicio individual de responsabilidade politica 
atraves do voto e a liberdade individual do consumo. Estas ac~6es, tomadas 
em nome do Estado, mas ligadas ao exercicio da dasse, isolam os indivi
duos uns dos outros, das suas identidades sociais e daqueles que detem 0 

poder de levar a cabo a individualizar;ao. Vma das principais tensoes, 
conflitos e lutas dentro do processo de estrutura~ao da-se entre as tenden
cias social e a tendencia individualizadora. Em condusao, das tens6es e 
conflitos dentro de varios processos de estrutura~ao, os media aparecem 
organizados nas suas forrnas dominantes, oposicionais e altemativas 
(Williams, 1975). 

Repensar e renovar a economia politica exige tambem que se olhe para 
a relac;:ao entre a disciplina e as disciplinas de fronteiras. Embora admi-

114 



tindo que se possa tra9ar 0 mapa do universo das disciplinas academicas 
de varias formas, seria uti! que se situasse a economia politica da comuni
ca9ao face aos estudos culturais, por urn lado, e face aos estudos politicos, 
por outro lado. 

Os estudos culturais sao urn movimento intelectual com fundamentos 
muito genericos que se centra na constitui9ao de sentido nos textos, defi
nidos genericamente para inc!uir todas as formas de comunicac;:ao social 
(During, 1993). A abordagem contem numerosas correntes e rupturas que 
alimentam urn considenlvel crescimento no seu interior. Mesma assim, 
pode contribuir de varias formas para 0 processo de renova9ao da econo
mia politica. Os estudos culturais tern estado sujeitos a uma critica generica 
do positivismo e a urn esfor90 de constituir uma abordagem filos6fica mais 
aberta que coloque em primeiro plano a constitui9ao subjectiva e social do 
conhecimento. Tern igualmente tentado alargar a ideia daqui!o que com
preende a essencia da analise cultural partindo da premissa de que a 
cultura e «vulgar», produzida por todos os actores sociais, e nao apenas por 
uma elite privilegiada, e ainda de que 0 social se organiza a volta de 
divisoes e identidades de genero e nacionalidade tanto como de c!asse 
social. A economia politica pode aprender algo a partir disto, mas pode 
igualmente contribuir para que os estudos culturais sejam repensados. 
Mesmo quando aceita uma abordagem filos6fica aberta a subjectividade e 
mais genericamente inclusiva, a economia politica insiste numa epistemo
logia realista que mantenha 0 valor das investiga9ao hist6rica, do pensa
mento em termos de totalidades sociais concretas, de compromisso moral, 
e que ultrapasse a distin9ao entre investiga9ao social e pratica social. Ela 
afasta-se, portanto, da tendencia dos estudos culturais a qual Pecheux se 
refere como «0 narcisismo do sujeito» I bern como da inclinac;ao para 
rejeitar 0 pensamento em termos de praticas hist6ricas e totalidades 
sociais. A economia politica afasta-se igualmente da tendencia crescente 
para urn obscurantismo nos estudos culturais que cre na perspectiva origi
nal de que a investiga9ao cultural devia ser acessivel as pessoas comuns que 
sao responsaveis pela sua constitui~ao. Por fim, evita a propensao dos 
estudos culturais para rejeitar as estudos Iaborais e 0 estudo dos processos 
laborais em favor da observa~ao da «produ~ao» social do consumo e da 
tendencia para rejeitar 0 trabalho como possuidor de qualquer valor nos 
movimentos contemporaneos para a mudan9a social (Luke, 1989). 

A economia politica pade igualmente aprender com 0 desenvolvimento 
de uma perspectiva da ciencia politica cujo ramo politico tern colocado 0 
Estado no centro da analise e cujo brat;o econ6mico tern aplicado a teoria 
econ6mica neochlssica a uma vasta area da vida politica, social e cultural 
(Stigler, 1988; Posner, 1992). A economia politica tern procurado "len> 0 
Estado a outras for9as «superestruturais» a partir da configura9ao especi
fica do capital dominante e, por conseguinte, beneficia de uma abordagem 
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que toma a serio 0 papel constitutivo do Estado. AMm disso, a economia 
politica partilha com a ciencia politica 0 interesse em estender a analise a 
toda a totalidade social, com urn olhar para a transformac;:ao social. No 
entanto, a economia politica destaca-se fundamentalmente da ciencia poli
tica pluralista que ve 0 Estado como 0 arbitro independente de urn vasto 
equilibrio de forc;:a sociais que nao param de oscilar; a economia politica 
insiste no poder do capital e do processo da «comodificac;:ao» como ponto 
de partida da analise social. Aiem disso, a economia politica rejeita a 
tendencia da ciencia politica de basear a sua analise da totalidade social e 
dos valores que guiam a sua transformac;:ao no individualismo e no racio
nalidade de mercado (Radin, 1996). Contra esta perspectiva, a economia 
politica insiste nos processos sociais, comec;:ando pela classe social e pelo 
trabalho, e coloca a comunidade e a vida publica face ao mercado e a raci
onalidade que efectivamente reproduz 0 poder das classes. 
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