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A GLOBALIZA<;AO DA MiDIA E DA CIDADANIA 
E A ESFERA PUBLICA INTERNACIONAL 1 

SONIA SERRA * 

o impacto crescente da organiza~ao supranacional dos Estados, das 
trocas alem fronteiras entre sociedades civis e movimentos sociais, da 
globaliza~ao da midia e da forma~ao de uma opiniao publica mundial 
indica importantes transforma~oes da vida publica, que demandam 0 

repensar das teorias sobre os meios de comunica~ao, tradicionalmente for
muladas nos limites dos estados nacionais. Neste novo contexto, 0 estudo 
do pape1 e das influencias sobre a imprensa intemacional se faz especial
mente necessario. Esta comunica\=ao analisa essas transforrna\=oes e 
defende que 0 conceito de esfera publica intemacional, baseado nas for
mula~oes propostas por Habermas em seus estudos mais recentes, desde 
que ampliadas para dar conta da configura~ao contemporanea, oferece um 
quadro te6rico importante para compreender as novas re1a~oes entre os 
meios de comunica~o, os sistemas politicos e os grupos sociais, e especial
mente como novas quest6es passaro a fazer parte da agenda politica. 

Globaliza<;ao e espa<;os publicos alem-fronteiras 

Essas significativas transforma~oes que transcendem 0 escopo dos 
estados nacionais tem sido referidas como processos de globaliza~ao. 

1 Esta e uma versao ligeiramente revista do artigo «Midia Global, Movimentos Sociais e 
a Esfera Publica Intemacional», apresentado no I Col6quio Brasil/Gra-Bretanha de Comuni
ca~ao e Estudos Cuiturais, realizado no Rio, em julho de 1999. 
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Autores da linha da economia politica, como Garnham (1997), comentaram 
como a economia foi re-estruturada no contexto da g1obaliza~ao, com 
impactos na midia e na natureza da politica. Este trabalho enfoca as 
mudan~as nas rela~6es sociais e no dominio da politica, relacionadas com 
tais modifica~6es que, como alguns autores colocam, estao tam bern 
marcadas pela reestrutura"ao do tempo e do espa~o. McGrew (1992:65), 
por exemplo, enfatiza que a globaliza~ao e uma condi~ao complexa, em que 
«as padr6es de interac;ao humana, interconexao e consciencia estao recons
tituindo 0 mundo como urn espa"o social unico». Para Robertson (1992:8), 
a globalizac;ao representa tanto «a compressao do mundo quanta a intensi
fica~ao da consciencia do mundo enquanto urn todo». Giddens (1990:64) 
argumenta que a globaliza~ao significa «a intensifica~ao de rela~6es sociais 
de ambito mundial, que ligam localidades distantes de tal forma que os 
acontecimentos locais sao conformados por eventos ocorrenda a muitas 
milhas de distancia e vice-versa». 

A primeira indaga~ao no debate teorico sobre 0 tema da globaliza~ao 
e, usualmente, se estas sao condic;6es e processos realmente novos (Curran 
& Seaton, 1997, ver Thompson, 1995 para uma abordagem historical. 
Contra a ideia de novidade, pode ser argumentado, como Habermas (1997: 
514 [orig. 1990]) comenta, que, no contexto da Revolu~ao Francesa, Kant ja 
identificava 0 desenvolvimento de uma esfera publica mundial. A pesquisa 
historica pode de fato mostrar como esse evento influenciou movimentos 
revolucionll.rios em locais distantes, como 0 Brasil, desde que fluxos de 
pessoas, cartas, livros e noticias atraves de grandes espa~os geogrll.ficos 
jll. eram uma realidade em seculos passados. 0 mesmo pode ser dito dos 
movimentos abolicionistas, openinos e feministas, que eram de muitas 
formas «profundamente transnacionais, mesma transcontinentais» 
(Markoff, 1997: 67). Assim sendo, 0 que a globaliza~ao traz de novo? 

No contexto deste artigo, a primeira resposta para essa questao se 
refere ao impacto das mudan~as tecnologicas, especialmente nos meios de 
comunica~ao enos processos, geogriificos, sociais e politicos. Hii, de fato, 
condi~6es paradoxais nas sociedades contemporaneas que nao podem ser 
minimizadas. Enquanto que, por urn lado, 0 que constitui 0 mundo exterior 
expandiu-se bastante desde 0 periodo das cidades-Estado, e mesmo desde a 
cria~ao da Organiza~ao das Na~6es Unidas (que em sua funda~ao tinha 
aproximadamente cinquenta parses participantes e hoje tern quase 
duzentos), por Dutro lado, tambem cada vez mais se estreitou, por se ter 
tornado mais pr6ximo em tempo e espa~o atraves da velocidade e intensi
dade dos desenvolvimentos em transporte, informa~ao e midia. 

A expansao da midia global e das novas tecnologias de comunica~ao, 
que promovem a compressao do tempo e do espa90, n~o deveria ser consi
derada simplesmente em termos do aumento do numero de orgaos, ou de 
pessoas que obtem informa90es atraves da midia internacional. 0 que e 
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mais importante e 0 fato de que esses avan\,os tecnol6gicos implicam 
mudan\,as qualitativas. Por exemplo, eles permitem que respostas mundiais 
a noticias de eventos acontecendo a distancia possam ser dadas, recebidas 
e assistidas simultaneamente pelos diversos protagonistas, enquanto os 
eventos ainda estao se desenrolando, especialmente atraves da televisao via 
satelite. Alem do mais, isto acontece sob 0 olhar dos governos, sociedades 
civis e opiniao publica, tanto no ambito nacional quanta internacional. 
Sistemas de alcance mundial, como a CNN e a BBC, fornecem urn canal 
imediato para respostas governamentais, aMm de se constituirem em 
padroes criticos, para os cidadaos avaliarem a cobertura dos sistemas de 
radiodifusao nacionais (Friedland, 1992). Tudo isso indica que ha uma dife
renc;,:a significativa em relac;,:ao a situac;,:oes anteriores, nao apenas na forma 
como as reac;oes externas sao geradas, mas tambem nas repercuss6es e 
impacto, a nivel nacional e internacional, dessas reac;oes a eventos domes
tieos. Essas interac;oes, por sua vez, podem influenciar os resultados de uma 
forma muito mais direta, abrangente e instantanea. Entretanto, e impor
tante notar que essa visibilidade e publicidade globais imediatas nao 
conduzem necessariamente a finais felizes, e isso tambem significa que 0 

interesse da midia nessas questOes desaparece tao rapido quanta elas 
surgem (Curran & Seaton, 1997). 

Exemplos hist6ricos desse tipo de evento, em uma escala sem prece
dentes, e que chamaram a aten\,ao de diversos pesquisadores nos ultimos 
anos incluem: os conflitos entre estudantes e autoridades chinesas na Pra\,a 
Celestial (Thompson, 1995; Keane, 1995a; Garnham, 1992; Toffier, 1993), a 
queda do muro de Bedim e as revolu\,oes de veludo na Europa Oriental 
(Curran & Seaton, 1997; Habermas, 1992a), a guerra do Golfo e a intifada 
na Palestina (Wolsfeld, 1997), a tentativa de golpe sovietico em 1991 (Fried
land, 1992) e 0 atentado suicida a urn onibus em Israel (Curran & Seaton, 
1997). Em 1940, antes mesmo do advento da televisao via sateJite, Robert 
Park (1970) ja havia observado que a expansao dos meios de comunica\,ao, 
de tal forma que qualquer pessoa em qualquer parte do globo podia parti
cipar instantaneamente em eventos acontecendo em outras partes do 
globo, {{se nao como espectadores, mas como ouvintes», tinha alterado radi
calmente 0 canlter da politica internacional, com consequencias imprevisi
veis. Nos casos mais recentes, a questao dos meios interferindo na diplo
macia e nas relac;6es exteriores tern sido levantada, com a produc;ao de 
algumas evidencias. Ernbora este nao seja urn fenomeno novo e ja tenha 
side observado pelos primeiros analistas da imprensa como Liprnann, ou 
criticos do seculo dezenove, que protestararn contra a influencia de jornais 
na diplomacia mundial (Friedland, 1992), 0 alcance, intensidade e veloci
dade, novamente fazern com que essa seja uma diferenc;a, nao apenas de 
grau, mas de qualidade. 
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A segunda resposta se refere ao crescimento impressionante do 
numero, alcance e pape! das organiza<;:oes nao-governamentais (ONGs), ao 
lado dos movimentos sociais (Archer, 1992: Luard, 1990; Serra, 1996; 
Willets, 1982), revigorando a sociedade civil a nive! mundial. Enquanto pre
viamente essas organiza~6es. estabelecidas em sua maioria em paises do 
norte, visavam fornecer ajuda emergencial ou para 0 desenvolvimento de 
paises do sui, posteriormente, urn grande numero delas adquiriu urn perfil 
mais politico e se tomaram importantes grupos de pressao, nos campos dos 
direitos humanos, justi<;:a social e ecologia. Tambem, outras organiza<;:oes 
seme!hantes se forrnaram em paises do sui e se articularam com as dos 
paises desenvolvidos. 

Essas redes transnacionais trocam recursos, conhecimentos, informa
<;:oes e ideias, 0 que aumenta a sua legitimidade e eficacia (Mainwaring & 
Viola, 1984; Scherer-Warren & Krischke, 1987). Suas liga<;:oes ao nive! das 
bases facilitam seu pape! como sensores de advertencia para problemas 
sociais. Sua capacidade e recursos para forjar alian<;:as, exercer lobby sobre 
pariamentos e dramatizar questoes para sensibilizar a midia e a opiniao 
publica e pressionar governos, capacitam-nas para levantar novas temas na 
agenda poiftica e influenciar 0 debate publico. Esses fatores, aliados ao 
conhecimento especializado, permitem a essas redes promover mudan<;:as 
em poifticas publicas porque, embora nao tenham poder legal para tanto, 
podem, entretanto, influenciar instituic;6es intergovemamentais com essa 
finalidade (Hamelink, 1994). Essas organiza<;:oes tern sido reconhecidas por 
agencias muitilaterais, como 0 Banco Mundial, e conquistaram represen
ta<;:ao e status consuitivo em 6rgaos interestatais, como as Na<;:oes Unidas. 
AMm do mais, existem propostas para garantir-Ihes urn pape! mais efetivo 
nessas estruturas globais (Commission on Global Governance, 1998 [orig. 
1985]). Como Fernandes (1995) observa, as ONGs sao e!ementos funda
mentais para uma «cidadania planetaria)}, por possufrem uma dupla carac
terfstica de inser<;:ao local e conexao internacional. Elas tambem tern se 
contraposto a a<;:oes de corpora<;:oes transnacionais, de forma a fazer com 
que algumas delas mudem suas politicas e adiram a valores mais compro
metidos com 0 bern estar social. 

o valor basico dessas organiza~oes nao-goveTIlamentais e a solidarie
dade multinacionaJ, mas elas tambem se defrontam com pressoes ligadas 
ao dinheiro e ao poder administrativo e correm riscos provenientes da utili
za<;:ao de dois pesos e duas medidas, da competi<;:ao e da coopta<;:ao. Em 
sua maior parte, as ONGs tern sido responsaveis por resultados positivos, 
novos padroes e valores humanitarios. Entretanto, nao se pode ignorar 
a emergencia de movimentos sociais anti-dernocraticos, influenciados 
pelo racismo, xenofobia, fascismo ou ideologias fundamentalistas que, ao 
contrario, representam uma arnea~a a constitui~ao de uma esfera publica 
inteTIlacional. 
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A diferen\,a basica dessas organiza\,oes, em rela\,ao aos movimentos 
sociais anteriores, consiste em que, embora os ultimos tivessem liga\,oes e 
influencia transnacionais, «as suas arenas para a~6es efetivas e as possibi
lidades de institucionalizar as suas conquistas limitavam-se basicamente ao 
nivel dos estados nacionais» (Markoff, 1997: 67). 

A terceira resposta para a questao sobre 0 que ha de novo em rela\,ao a 
globaliza\,ao e 0 aumento da organiza\,ao supranacional ao nivel do 'sistema 
politico global, sob a forma de organismos interestatais, legisla\,ao interna
donal e da regionalizar;ao em termos de blocos politicos e economicos e 
do poder militar. Nas ultimas decadas, as conferencias internacionais da 
agenda social das Na\,oes Unidas tern ajudado a colocar temas na agenda 
internacional, com efeitos no debate publico, a nivel nacional e interna
cional. Elas possuem uma grande visibilidade, relativa transparencia e 
participa\,ao extensiva (Leis, 1995; Alves, 1996). Estes debates intergover
namentais se tern constituido em grandes eventos que atraem urn grande 
numero de chefes de Estado e tern possibilitado a participa\,ao ativa de 
ONGs nas discussoes preparat6rias e durante 0 evento. As conferencias tern 
atraido ampla cobertura da midia, mas esta, entretanto, e muito seletiva e 
diferenciada na sua apresenta\,ao dos atores e das preocupa\,oes de paises 
desenvolvidos ou em desenvolvimento (Giffard, 1996). 

Alem do exposto, urn numero maior de conven\,oes e regulamentos 
internacionais tern sido estabelecidos com urn nivel maior de obediencia, e 
as propostas de cria\,ao de uma corte internacional ganharam maior acei
ta\,ao. De certa forma, essas mudan\,as e tendencias, ampliadas no contexto 
pas-Guerra Fria, sao uma resposta a intensifica\,ao dos problemas globais 
como a pobreza, migra\,oes, 0 peso da divida externa, 0 comercio das 
drogas e outros crimes internacionais e desastres eco16gicos - tudo isso 
indicando que todas as sociedades sao parte inseparavel de uma comuni
dade de riscos compartidos, 0 que requer coopera\,ao politica (Morin, 1986; 
Habermas, 1995:43). Assim sendo, Nancy Fraser (1993:26) indaga: «com 
uma biosfera planetaria unica faz sentido entender 0 Estado-na\,ao como a 
apropriada unidade de soberania?» 

Midia global, governano;:a global, networking: transversalidade 

Apesar de alguns estudiosos corretamente enfatizarem a sobrevivencia 
do Estado Nacional e apontarem para a sua capacidade de resistencia e 
adapta\,ao (Curran & Seaton, 1997; Golding & Harris, 1996; Goldblath, 
1997), outros autores, tambem corretamente, indicam as amea\,as a sobe
rania nacional, vindas de baixo e de cima (Held, 1995; Castels, 1997). Argu
mentam que a soberania dos estados nacionais tern sido crescentemente 
solapada pela ja mencionada importiincia crescente das organiza\,oes 
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supranacionais, como as Na~oes Unidas, blocos politico-econ6micos e 
unioes militares entre Estados e agencias multilaterais, como 0 Banco 
Mundial e 0 FMI. (Este tern sido urn problema antigo para os paises do 
sui, mas agora este processo esta se disseminando e se intensificando). 
Ha tam bern muita preocupa~ao com as amea~as a soberania nacional 
provocadas pela transnacionaliza~ao do capital e a centraliza~ao do 
poder corporativo, especialmente na forma do mercado financeiro global. 
As amea<;as tambem surgem dos conglomerados transnacionais de mfdia, 
ja que e dificil para os Estados controlar suas opera~oes e impedir que seus 
cidadaos tenham acesso a suas mensagens (Mattelart & Mattelart, 1992; 
Curran & Seaton, 1997). 

A partir de baixo, 0 surgimento dos novas movimentos sociais e a 
expansao de redes (networks) de organiza~oes nao-governamentais tambem 
ameac;am a soberania nacional. Como mencionado, as ONGs internacio
nais pressionam os Estados e cobram a sua responsabiliza~ao a nivel inter
nacional. Aiem do mais, elas representam a privatiza~ao do humanita
rismo, minando assim uma das raz6es da existencia dos Estados Nacionais 
(Castelis, 1997). De uma maneira geral, as pressoes de atores intemacionais 
sobre os Estados incluem tanto formas de consentimento e contagio quanto 
o contr6le e a condicionalidade (Przervorsky, 1995). Ha tambem pressoes 
mais violentas, vindas do sub-mundo, relacionadas com a economia global 
do crime, tn\.fico de drogas e terrorismo (Castelis, 1998). 

Inquestionavelmente, significativas esferas de decisao foram retiradas 
da responsabilidade institucional dos Estados, em muitos casos com a sua 
cumplicidade (Mattelart & Mattelart, 1992). Ainda, nas areas de direitos 
humanos, seguranc;a ou ecologia, e cada vez mais aceite que a supervisao 
intemacional deve prevalecer sobre os interesses individuais dos Estados 
nacionais. Entretanto, isto nao significa 0 fim dos Estados-na~oes, mas sim 
a limita~ao da sua soberania, em troca da sua durabilidade (Castelis, 1997). 
Alem do mais, se ha sinais positivos do desenvolvimento de uma etica 
global, ha tam bern tendencias contradit6rias na dire~ao da revivescencia de 
processos de nacionalismo. A midia pode estimular ambos (Held, 1995; 
Curran & Seaton, 1997). 

Dais conceitos recentemente trazidos para a frente do debate ajudam a 
resumir as mudanc;as na configurasrao do cenario global, embora passam 
provocar vis6es divergentes: 'governanc;a global' e 'networking' (atuando em 
redes). Goveman~a global, que nao deve ser entendida como govemo 
global, indica urn processo de administra~o das questoes mundiais e 
tomada de decisoes globais, atraves tanto de mecanismos forrnais quanto 
informais. Enquanto este processo era anterionnente considerado como 
objeto de relacionamentos exclusivamente entre Estados, ele agora cres
centemente envo]ve urn area mais amplo de atores, incluindo organizar;oes 
nao-govemamentais e movimentos sociais, aMm das corporar;6es multi-
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nacionais, entre elas as organizac;:oes globais de midia (Commission on 
Global Governance, 1998). A inclusao desses atores transnacionais nao esta
tais ameac;:a 0 monop6lio de representac;:ao baseado nos Estados-nac;:oes e 
atravessa relat;6es de cima para baixo. 

'Networking' sugere f1uxos e formas horizontais e trocas e articulac;:oes 
diagonais. Para Castells (1997), a 'network society' (sociedade em rede) se 
originou da confluencia de tres processos interrelacionados que tiveram 
lugar no final dos anos sessenta: a revoluc;:ao tecnol6gica da informac;:ao, a 
crise economica e a posterior reestruturac;ao do capitalismo e do estatismo 
e 0 florescimento de nOVDS movimentos sociais. Ele argumenta que a 16gica 
de networking transforma todos os dominios da vida social e econ6mica, 
incluindo 0 'network - state' (Estado em rede). 'Networking' e tambem um 
conceito basico para autores que acreditam que as novas tecnologias e a 
Internet «oferecem a oportunidade para a criac;:ao de uma esfera publica, ou 
esferas publicas, genuinarnente fora dos limites de qualquer Estado-nac;:ao 
ou entidade organizacional» (Braman, 1996: 36). Tem sido argumentado 
tambem que estas tecnologias estimulam a emergencia de uma sociedade 
civil global, aumentam a participac;:ao e permitem um processo de networ
king civico, com efetivo impacto politico (Frederick, 1992). 

o potencial democnitico das novas tecnologias de comunicac;:ao e infor
mac;:ao e da Internet estimulam a imaginac;:ao, mas ainda nao foi comple
tamente explorado. Entretanto, outras possibilidades negativas tem sido 
tambem apontadas, desde 0 quanto estas tecnologias podem contribuir 
para aumentar as disparidades entre as populac;:oes info-poor (pobres em 
informac;:ao) e info-rich (ricas em informac;:ao), ou facilitar a articulac;:ao 
nacional e internacional de movimentos anti-democraticos como os cita
dos, ate a difusao ampla de valores indesejaveis e assuntos socialmente 
nocivos, como a pornografia infantil. Castells (1997) demonstra como estes 
sistemas foram decisivos para amplificar 0 impacto na opiniao publica de 
dois movimentos totalmente opostos ideologicamente: 0 populismo conser
vador nos Estados Unidos e 0 Zapatismo no Mexico. Mas ele tambem 
demonstra que isto foi conseguido atraves da alimentac;:ao da midia. 

Isto nos conduz a questao de avaliar se a globalizac;:ao e negativa ou 
positiva. Embora as respostas sejam altamente divergentes (Boyd-Barrett, 
1997), muitos autores apontam a natureza ambivalente da globalizac;ao 
e a dualidade de seus efeitos (Theheranian & Theheranian, 1997; McGrew, 
1997), uma vez que a globalizac;:ao comporta tanto formas a partir de 
cima quanta a partir de baixo (Santos, 1997). Esses processos englobam 
muitos aspectos contradit6rios: homogeneizac;:ao e heterogeneidade, solida
riedade e competic;ao, politizac;ao e alienac;ao, incapacitac;ao e emanci
pac;:ao, centralizac;:ao e descentralizac;:ao. Nao e portanto surpreendente que 
a globalizac;:ao tenha provocado visoes pessimistas e otimistas do presente 
e do futuro. 
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o impacto negativo das tendencias de forma<;:ao de conglomerados 
globais e comercializa<;:ao da midia tern sido enfatizado por estudiosos que 
argumentam que estes contribuem ainda mais para tendencias de homoge
neiza<;:ao e redu<;:ao dos discursos disponiveis (Herman & McChesney, 1997; 
Garnham, 1990; Entman, 1989; Rubin, 1995). Entretanto, outros autores 
afirmam que a nova midia global, apesar de ser voltada basicamente para 0 

lucro, esta inadvertidamente contribuindo para aumentar 0 nive! de a<;:ao 
politica alem fronteiras (Toffler, 1993; Keane, 1995a). Como visto, imagens 
globais contribuiram para a forma<;:ao de uma «opiniao publica global», 
com urn impacto positivD, como e evidente na hist6ria dos direitos 
humanos que cantem muitos casos de prisioneiros politicos salvos par 
protestos globais, ou no caso dos processos politicos na Europa Oriental, 
nas ultimas decadas. Isto apoia a cren<;:a de que a midia global pode 
promover dramaticas discuss6es publicas a nive! mundial, com influencia 
decisiva, embora com desfechos menos fe!izes, como no caso do massacre 
dos estudantes na China, em 1989, que deliberadamente organizaram 0 

protesto para uma audiencia internacional, e carregaram mesmo cartazes 
escritos em ingles (Keane, 1995a). 

Durante as marchas em Kosovo, em 1997, estudantes lutando por 
direitos civis para os albaneses tambem carregaram faixas com slogans 
dirigidos aos governos ocidentais, que diziam: Alo, Europa, onde estao 
voces? (Power, 1999). Como Ferry (1995) observa, na sociedade midiatica, 
o publico nao est"- mais confinado ao corpo e!eitoral de uma na<;:ao, mas 
virtualmente abrange a humanidade como urn todo. Os protestos estu
dantis na China e em Kosovo sao tambem exemplos de como redes infor
mais de cidadaos, nao apenas nacionalmente mas tambem em outros 
paises, deram apoio para 0 movimento. Isto reflete 0 aumento das trocas 
diretas (Mattelart & Matte!art, 1992 [orig.1986]); Mattelart, 1994) e virtuais 
entre sociedades civis alem fronteiras, 0 que indica a emergencia de uma 
sociedade civil internacional (Keane, 1992; Serra, 1993). 

Nestes e em outros eventos envolvendo turbulencias politicas internas, 
ou crises externas, a mfdia global, especialmente a televisao via satelite, tern 
sido vista como criando uma audiencia global que influencia positivamente 
o papel dos protagonistas, e mobiliza 0 envolvimento de Qutros. Neste 
sentido, estes meios podem ser entendidos como construindo uma opinUio 
publica mundial, desde que eles ajam como canais diplomaticos de comu
nica<;ao e mediadores politicos (<<political brokers») internacionais (Gure
vitch, Levy & Roeh, 1991). Estudos sobre a cobertura de desastres huma
nos, tais como epidemias de fome, discutem 0 pape! potencial da imprensa 
internacional em «galvanizar respostas internacionais e pressionar 
governos» (Philo, 1993: 105). 

Nao obstante, a universalidade na cobertura esta longe de ser garan
tida. Por exemplo, algumas das mais longas e terriveis guerras, como as de 
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Angola e Serra Leoa, tern sido travadas no escuro. E, como 0 ex-secretario 
geral das Na<;oes Unidas comenta, «a aten<;ao da imprensa e como urn feixe 
de luz que ilumina aonde ele brilha, mas deixa todo 0 resto na obscuridade» 
(Boutros-Gali, 1998: 24). Este e especialmente 0 caso de na<;oes excluidas 
da economia global. Assim, a questao seguinte e: quao global e a globali
za<;ao? Como muitos observaram, globaliza<;ao nao e urn fenomeno unita
rio (e.g. Giddens, 1995), mas sim urn processo multifacetado, multidimensio
nal e multidirecional, que afeta todo mundo em toda parte, mas de formas 
diferentes e com efeitos diferentes (Waterman, 1996; Tomlinson, 1997). 

Indubitavelmente, assimetria e estratifica~ao permanecem como carac
terfsticas importantes e em alguns casos crescentes da ordem global, 
afetando 0 acesso, a participa<;ao e a representa<;ao em todos os seus 
componentes. Isto pode ser confirmado por dados numericos. 0 pequeno 
grupo de paises mais poderosos do G7, que fixa os padroes e as politicas 
para a economia e a politica mundiais e controla agencias como 0 FMI e 0 

Banco Mundial, representa apenas 12% da popula<;ao do mundo e 
controlam a maior parte do fluxo de informa<;oes. Eles estao tambem entre 
os poucos paises que detem 0 poder de veto no Conselho de Seguran<;a da 
ONU. Menos de 15% das ONGs registradas nas Na<;oes Unidas pertencem a 
paises em desenvolvimento (ver Commission on Global Governance, 1998), 
embora algumas devam ser consideradas intemacionais em escopo. 0 fato 
de a maior parte dos conglomerados de midia se localizar em poucos paises 
leva alguns autores a argumentar que 0 termo midia global e na verdade 
uma mistifica<;ao (Croteau & Hoynes, 1997). 

A luz de tanta disparidade, Mowlana (1996: 199) sustenta que a globa
liza~ao cria urn mundo «estruturalmente oligarquico» e considera que «as 
questoes politicas se tomaram globais no seu impacto, mas os formula
dores da agenda para esses problemas dificilmente podem ser conside
rados globais, quanta mais universais». Entretanto, Srebemy-Mohammadi 
(1996: 4) argumenta que, ate certo ponto, a crftica aos processos de globa
liza<;ao, baseada no fato dos mesmos nao serem uniformes ou verdadeira
mente globais, descura 0 ponto conceitual fundamental de que as 
tendencias centrais das sociedades modernas tern urn alcance global 
pronunciado. HA lugar tam bern para 0 argumento, colocado por Pieterson, 
de que 0 sentido da globaliza~ao e «0 aumento nos modos de organiza9do 
disponiveis: transnacional, internacional, macro-regional, nacional, micro
regional, municipal, local», apesar da importancia crescente do nivel global 
(citado em Straubhaar, 1997: 286, enfase no original). 

A resposta positiva ou negativa it globaliza<;ao, entao, depende da 
dire<;ao para a qual se dirige 0 olhar. Isto pode resultar em uma aten<;ao 
para infra-estruturas ou superstruturas, rnudan~a ou perrnanencia, estru
tura ou praxis. Avalia<;oes mais negativas partem de autores da linha da 
economia politica, que corretamente enfatizam a persistencia de profundas 
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desigualdades (Golding & Harris, 1996). Avalia<;:oes mais positivas partem 
de cientistas politicos ou pensadores criticos que acreditam que e possivel 
reformar a democracia (Held, 1995; Habermas, 1994), ou de alguns te6ricos 
culturalistas. 

De qualquer forma, 0 novo paradigma te6rico, como 0 fundamento 
16gico dos conceitos que encabec;am esta sec;ao sugere, convida a transver
salidade (Mattelart & Mattelart, 1992). Isto indica que questoes relativas a 
responsabilidade, responsabiliza<;:lio (accountability), publicidade e repre
sentac;ao precisam ser reformuladas em tennos internacionais, inclusive a 
questlio da regulamenta<;:lio da midia. Assim, podemos perguntar: qual 0 

impacto destas transforma<;:oes em uma concep<;:lio de democracia baseada 
em no<;:oes de soberania popular e em uma esfera publica concebida nos 
limites do espa<;:o nacional? E podemos considerar, como Garnham (1997: 
69) coloca, como 0 conceito de esfera publica «pode tomar-se significativo 
num mundo de Estados-na<;:oes fracos e midia comercial globalizada». 

o repensar de Habennas sobre esfera publica, 
sociedade civil e movimentos sociais 

o conceito de esfera publica, proposto por Jurgen Habermas (1989 
[orig. 1962]), representou urn modelo poderoso para a analise da comuni
ca<;:lio publica e da forma<;:lio da opinilio publica. Isto se deu apesar de ques
tionamentos quanto a pertinencia hist6rica do seu relato da emergencia e 
posterior eroslio da esfera publica liberal, ao excessivo racionalismo do 
modelo e quanta a outros pontos, que provocaram muita critica (para uma 
descri<;:lio do processo ver e.g. Genro filho, 1989; Holub, 1991; Calhoun, 
1992a; Kellner, 1990; Peters, 1993; para uma abordagem critica ver e.g. 
artigos em Calhoun, 1992b; Curran, 1991a). Assim, alguns autores defen
clem 0 usa politico e nonnativo do conceito, como urn tipo-ideaJ, ou uma 
medida critica (Habermas, 1992b; Curran, 1991b; Gamham, 1990; Golding 
& Murdock, 1991; Dahlgren, 1995; Gomes, 1997: 69), argumentando que 0 

mesma «focaliza 0 problema adequado, porque caloca no centro da analise 
a relac;ao entre a economia, de urn lado, e os modos e questoes da politica 
democn'itica, de Dutro». Entretanto, Qutros comentarios consideram as 
ideias de Habermas obsoletas e 0 conceito de esfera publica inaplicavel a 
desenvolvimentos contemporaneos (Keane, 1995a, 1995b; Thompson, 1990, 
1995; ver tb. Garnham (1995b) respondendo a Keane). 

Observando a natureza ambivalente da esfera publica e da midia na 
modernidade tardia, Habermas (1992b: 45) comentou que, se fizesse outra 
tentativa de examinar a transforma<;:lio estrutural da esfera publica, 0 resul
tado «poderia dar margem a uma avaliac;ao menos pessimista». Trinta anos 
depois de Structural Transformations, Habermas ofereceu outra verslio para 
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o conceito da esfera publica, exposta predominantemente em Between Facts 
and Norms (Habermas, 1997 [orig.1992]), que realmente reve algumas das 
suas premissas de maneira significativa. 

A abordagem posterior de Habermas e urn mode!o bastante elaborado, 
que beneficiou da critica academica ao seu trabalho inicial, e que e tam bern 
informado pe!as transforma~6es historicas das ultimas decadas, que influen
ciaram as mudan~as no seu pensamento (ver e.g. Habermas, 1992a, 
1992b, 1994, 1997). Essas mudan~as fundamentais incluem a sua avalia"ao 
de que uma revoluc;ao, no sentido classico do terma, nao era 0 caminho 
adequado para a transforma"ao social (ver e.g. Habermas, 1997 [orig. 
1988]) e sua compreensao de que as formas antigas de democracia partici
patoria nao eram mais viaveis e tinham que ser redefinidas nas sociedades 
complexas. Tais revis6es levaram Habermas a romper com mode!os da 
sociedade centrados no Estado, a repensar a soberania popular de forma 
intersubjetiva, como poder comunicativo, e a enfatizar a importancia da lei 
como 0 meio que pode transformar 0 poder comunicativo em poder admi
nistrativo. Porern, se 0 seu trabalho anterior provocou inumeras respostas, 
essa nova versao recebeu pouca aten~ao na literatura inglesa (Serra, 1999a, 
1999b, para comentarios em Portugues ver e.g. Costa, 1994, 1997). 

Para as propositos deste ensaio, alguns pontos desta revisao sao espe
cialmente re!evantes: 0 conceito de sociedade civil e 0 novo papel politico 
dos movimentos sociais e da midia e a configura~ao do espa"o publico. 
Habermas (1997: 367) agora define a sociedade civil como «composta por 
aque!as associa~6es, organiza,,6es e movimentos, emergentes de forma 
mais ou menos espontanea que, sintonizados com a forma como os pro
blemas sociais ressoam nas esferas da vida privada, destilam e transmitem 
essas rea,,6es de forma amplificada para a esfera publica». A esfera publica 
e definida como urn espa~o social entre 0 sistema politico, de urn lado, e os 
setores privados do mundo da vida e sistemas funcionais, de outro. E uma 
rede para a comunicac;ao de fatos e opinioes, uma arena para a identifi
ca"ao, tematiza"ao, problematiza"ao e mesmo dramatiza~ao de problemas, 
que devem ser processados pelo sistema politico. A esfera publica funciona 
como uma «caixa de ressonancia» e estimula opinioes influentes. 

o foco na forc;a inovativa dos movimentos sociais, que Habermas havia 
negligenciado em seu trabalho anterior (Calhoun, 1992b; Dahlgren, 1991, 
Eley, 1992), tam bern desempenha urn papel importante nessa revisao. 
Como Habermas (1997) observa, citando Cohen & Arato, os movimentos 
sociais desempenham urn pape! tanto defensivo quanta ofensivo. De forma 
of ens iva, eles procuram levantar novas temas, soluc;oes e valores e exercer 
pressao em favor de certas politicas. De forma defensiva, e!es procuram 
preservar e ampliar as estruturas associativas com influencia publica e 
gerar contra-instituiiYoes e publicos alternativos. Assim, eles contribuem 
para ampliar e radicalizar direitos ja existentes. 
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Essa versiio habermasiana mais recente da esfera publica e elaborada 
dentro do quadro de referencia da democracia deliberativa processual. 
A democracia deliberativa depende do jogo entre processos informais da 
opiniiio publica e processos democraticos formais de constitui~iio da von
tade coletiva, desenvolvidos em Estados constitucionais, de tal forma que 
problemas descobertos e tematizados por publicos «fracos», na esfera publica 
periferica, niio regulamentada, possam ser tratados em publicos centrais 
representativos e organizados (<<arranged»), como parlamentos (para a 
no~iio de publicos fracos como opostos a publicos fortes, ver Fraser, 1993). 

De forma rotineira, 0 sistema polftico central detem a iniciativa na 
formula~o da agenda e na defini<;iio das politicas. Mas, como Habermas 
(1997: 381) argumenta, as grandes questoes das ultimas decadas niio foram 
postas inicialmente por poderes centrais. Ao contrario, elas foram levan
tadas por intelectuais, cidadiios preocupados, profissionais radicais e 
auto-proclamados advogados. Nesta perspectiva, antes que os problemas 
sejam formalmente considerados pelo sistema politico, eles precisam 
enfrentar uma batalha publica para seu reconhecimento, que muitas vezes 
envolve longas campanhas e demonstra~oes sensacionais. Assim, para que 
a sociedade civil e os movimentos sociais possam desempenhar 0 seu papel 
e para que uma esfera publica liberal se desenvolva, algumas condi~oes se 
fazem necessarias - principalmente garantias constitucionais democraticas 
e 0 clima de uma cultura politica liberal. 

Niio obstante, mesmo sob condi~oes democraticas, permanece como 
urn dos problemas mais dificeis a questiio de como as desigualdades sociais 
afetam 0 acesso, inclusiio e desempenho na esfera publica, que reflete tanto 
assimetrias individuais quanta sistemicas. Em principio, a esfera publica e 
caracterizada pelo acesso irrestrito e pela igualdade. A capacidade publica 
de uso da raziio e 0 unico pre-requisito. A for~a do melhor argumento 
deve prevalecer sobre status ou outras formas de poder e, historicamente, 
a esfera publica foi projetada como urn mecanismo liberador, de defesa 
contra 0 absolutismo (Gomes, 1997). Na pratica, foi demonstrado (e 0 

pr6prio Habermas niio 0 nega) que a esfera publica esteve sempre cerceada 
pelo status social, patriarcalismo e outras formas de discrimina~ao, que 
foram crescentemente refor\-adas pelos mecanismos seletivos da mfdia. 
Criticos radicais de Habermas, como Fraser (1993: 27), argumentam que 
uma «adequada concep<;ao da esfera publica requer, naD a simples colo
ca<;ao entre parenteses da desigualdade social, mas a sua elimina<;ao». 

Outro ponto importante nos escritos posteriores de Habermas e a sua 
resposta a esta critica. Habermas argumenta que as garantias constitucio
nais e a aus€mcia de mecanismos de exclusao garantem urn potencial para 
a auto-transforma~iio da esfera publica. Ele argumenta ainda que se espera 
que a sociedade civil neutralize essas desigualdades, na medida em que 
associa<;6es autonomas agem como advogadas de grupos subordinados e 
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fazem campanhas por questoes negligenciadas. Assim, estas associac;oes 
ajudam a preservar uma abertura para opinioes divergentes e a garantir 
uma diversidade representativa de vozes. Isto significa que urn conhe
cimento a1temativo pode ser produzido e for~as contrarias podem ser 
liberadas. 

Entretanto, Habermas tambem argumenta que e somente atraves da 
sua apresenta~ao, de forma controversa, na midia que essas questoes 
podem alcan~ar 0 grande publico e assim formar a agenda publica. Para 
impedir a possive! subversao da midia pe!as fontes de poder, ele argumenta 
ainda que os codigos profissionais dos jomalistas nao sao suficientes, e que 
tanto a regulamenta~ao constitucional quanta a participa~ao de uma soci
edade civil vigilante sao necessarias. 

Na sua analise anterior, Habermas (1989: 201, 195 [orig. 1962]) postu
lou que no capitalismo tardio a esfera publica foi subvertida pe!a interpe
netra~ao do Estado e da sociedade, pe!a comercializa~ao da imprensa e pe!a 
crescente importancia da publicidade e das rela~oes publicas. Isto teria 
levado a uma despolitiza~ao da vida publica e a formas de publici dade que 
guardavam seme!han~a com processos tipicos de tempos feudais. Assim, e!e 
escreveu que a esfera publica tomou-se «a corte perante a qual 0 prestigio 
publico pode ser exposto - ao inves da esfera na qual 0 debate publico pode 
ser travado» ... desde que tecnicas de «manejo da opiniao .. .invadem 0 

processo da 'opiniao publica'». A suposi~ao de que a midia contribuiu para 
essa 'refeudaliza~ao' da esfera publica foi devidamente criticada (Scanell, 
199, Thompson, 1995) e 0 proprio Habermas (1992a: 438) admitiu que a 
sua analise, que sugere a passagem direta de «urn publico 'debatedor de 
cultura' para urn publico 'consumidor de cultura' era muito simplista». 

Habermas (1997: 367) ainda considera que essas estrategias desem
penham urn importante pape! na esfera publica, que e!e descreve como 
dominada pe!os meios de comunica~ao de massa, sujeita ao poder admi
nistrativo e social e «inundada pe!o trabalho de rela~oes publicas, propa
ganda e publicidade de partidos e grupos politicos». Entretanto, em sua 
nova analise (Habermas,1997: 307), a midia nao apenas seleciona que 
temas e vozes ganham publici dade na esfera publica, mas, ao faze-Io, esses 
meios tam bern desempenham significativos papeis de media~ao institu
cional e integra~ao social. Eles canalizam correntes de opiniao publica que 
«fluem atraves de publicos diferentes e se desenvolvem informalmente 
dentro das associac;oes», eles fazem a mediac;ao entre 0 centro e a periferia 
e desempenham 0 papel singular de aproximar leitores, ouvintes e especta
dores, espalhados por diferentes areas do globo, nas sociedades complexas. 
Os meios de massa, entao, ampliam a esfera publica, que se torna mais 
inclusiva quanta maior e a audiencia. 
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Conclusiio 

As tendencias abordadas neste artigo sao complexas e contradit6rias. 
As consequencias para 0 futuro sao dificeis de se prever (ver McGrew, 1997 
para diferentes modelos de abordagem). Alguns pontos, entretanto, apre
sentam-se de forma muito clara. Primeiro, problemas cruciais na maior 
parte das sociedades crescentemente demandam soluc;:6es globais. 
Segundo, 0 palco para a a~ao politica crescentemente atravessa as fron
teiras dos estados nacionais, embora esta esteja conectada com a a930 
local. Terceiro, a midia, e especialmente a midia global, e crescentemente 
enfocada como 0 espa~o para as lutas polfticas. Quarto, crescentemente 
atores nao-estatais intemacionais, e nao apenas os corporativQs, tornarn-se 
atores chave neste debate. Mas 0 enredo depende da intera~ao ativa de 
todos e 0 desfecho e historicamente determinado e, portanto, precisa ser 
observado mais cuidadosamente. 

o debate te6rico sobre a transnacionaliza~ao da comunica~ao passou 
por tres fases principais (Golding & Harris, 1996; Srebemy-Mohammadi, 
1996). Na primeira, 0 paradigma dominante centrava-se nas ideias de 
modemiza~ao, desenvolvimento e difusao. Os meios de comunica~ao de 
massa eram vistas como agentes da transfonna9ao social, promovendo 
inova~6es em paises em desenvolvimento e 0 modelo ocidental no Leste 
(Schramm, 1970; Lerner, 1973a, 1973b; Rogers, 1971; ver Boyd-Barret, 
1982 para uma crftica desses objetivos). 0 paradigma assim implicava uma 
perspectiva do centro, salvando a periferia dos males do atraso, ou do 
perigo vermelho do comunismo. 

A segunda fase foi marcada por uma rea~ao crftica contra este modelo 
etnocentrico, representada pela Teoria da Dependencia, pela Pedagogia 
dos Oprimidos e pela perspectiva do Outro Desenvolvimento na America 
Latina, e pelo Imperialismo Cultural e Imperialismo da Midia, nos paises 
do norte. Estas perspectivas enquadraram os protestos sobre a exporta~ao 
de modelos culturais e ideol6gicos, juntamente com 0 capital e a tecnologia 
(e.g. Amaral Vieira, 1978), 0 surgimento de firmas multinacionais e 
sistemas de comunica<,;ao, considerados como «aparelhos ideol6gicos do 
imperialismo» (Mattelart, 1976), e 0 desequilibrio na informa~ao. 0 prin
cipal paradigma dessa fase consistia na domina~ao e explora<;:ao da peri
feria pelo centro. 0 papel da midia era refor9ar essa dominac;;:ao e contribuir 
para a sujei<;:ao internacional do terceiro mundo (ver e.g. Schiller, 1976; 
Boyd-Barrett, 1977; Reyes-Matta, 1980). 

A terceira fase principal foi marcada pela metafora da globaliza~ao. 
Entre 0 segundo e 0 terceiro momentos, 0 debate deslocou-se das preo
cupac;;:oes com a penetrac;;:ao cultural e a dominac;;:ao para a resistencia, 0 

profissionalismo, novas tecnologias e perspectivas de interdependencia e 
trocas culturais (Martin-Barbero, 1984). 0 papel da midia na comunica<;:ao 
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intemacional nesta fase se toma mais ambivalente. Estudos sobre a audi
encia ativa sao mais condizentes com a visao de uma midia impotente que 
provoca poucos efeitos. Por outro lado, estudos sobre a cobertura de 
guerras ou revolu<;:oes enfatizam efeitos de midia poderosos, embora a 
midia possa aparecer como ferramenta para propaganda govemamental 
(Herman & Chomsky, 1988), ou como profissionais ativos fazendo 0 seu 
trabalho e influenciando as rela~oes exteriores. Outros estudos que dis
cutem a contribuic;ao da mfdia internacional para a terceira onda da demo
cratizac;ao baseados em «efeitos-demonstrac;ao» e vis6es da «bola de neve» 
(Huntington, 1991) lembram os trabalhos da primeira fase. Alguns estudos 
recentes adotam uma abordagem menos centrada na midia e enfocam 0 

papel de grupos fomecedores, como as organiza~oes da sociedade civil e 
ONGs, em rela~ao it midia global. 

Entretanto, a maior parte destes estudos nao consegue ainda romper 
com 0 paradigma bi-polar anterior da rela~ao entre paises dominantes e 
dependentes. Alem do mais, eles adotam uma perspectiva baseada em urn 
fluxo unidirecional a partir do centro para a periferia. Estes estudos negli
genciam completamente 0 papel da midia e da sociedade civil nacionais e 
reproduzem a visao patemalista tradicional. 0 modelo centro-periferia 
proposto por Habermas, aplicado it dimensao intemacional, pode escapar 
da dire~ao de uma s6 via das teorias anteriores. A metafora das esferas 
admite a existencia de mais de urn centro e de multiplas periferias e incor
pora as diferen~as hierarquicas entre centros e margens (para 0 conceito de 
esferas ver Fomas, 1995). 

E amplamente reconhecido que a no~ao habermasiana de esfera 
publica tern pelo menos tres vantagens principais: 0 seu apelo normativo 
para 0 avan~o democratico (Peters, 1993), a abordagem hist6rica, que 
«ilumina 0 debate sobre 0 papel da midia na sociedade» (Curran, 1991a: 
38), e a forma como esta liga a politica democratica e a comunica~ao 
publica, como dimensoes mutuamente constitutivas (Garnham, 1992). Este 
trabalho argumenta que 0 repensar de Habermas sobre a no~ao da esfera 
publica, agora encarada como uma «rede altamente complexa, que se rami
fica em uma multidao de arenas intemacionais, nacionais, regionais, locais 
e sub-culturais, que se sobrepoem» (Habermas, 1997: 373), apesar de 
algumas Iimita~oes (ver Serra, 1999a), fomece uma base importante para 
entender como 0 pader comunicativo pade ser convertido em parler politico 
nos espa~os publicos das sociedades globalizadas contemporaneas, 
embora, como ele mesma reconhece, 0 escopo da dinamica do modelo 
ainda precise ser estendido, para dar eonta das novas «constelac;6es». Esta 
versao revista permite urn melhor entendimento dos limites, bern como das 
condi"oes que possibilitam a grupos distantes das estruturas de poder ser 
representados na esfera publica e influenciar a defini~ao de temas a serem 
tratados pelo sistema politico. 
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As organiza~6es da imprensa internacional em sua maior parte perten
cern a grandes conglomerados, que sao considerados responsaveis pela 
manuten~ao e fortalecimento das desigualdades entre paises e grupos 
sociais, pelo cerceamento a livre e ampla expressao e pela redu~ao da parti
cipa~ao politica, ja que visam 0 lucro ao inves da responsabilidade social. 
Entretanto, paradoxalmente, tern sido demonstrado que elas se tornaram 
importantes canais para a participa~ao politica alem fronteiras. Em alguns 
casas, elas representam os unicos ou os mais efetivos mecanismos para a 
expressao das demandas de grupos subordinados ou contendores politicos. 
Isto acontece principalmente em sociedades onde 0 acesso e a adequada 
representa~ao desses grupos nos meios de comunica~ao influentes e difi
cultada pelas extremas desigualdades sociais, governos autoritarios ou 
politicas de comunica~ao nao democraticas. Estudos empiricos recentes 
mostram que esses meios podem legitimar as demandas e elevar a posi~ao 
politica de grupos nao dominantes, em rela~ao a outros atores politicos 
(ver e.g. Wolsfeld, 1997; Serra, 1996, 1999a, 1999b). Desta forma, eles 
contribuem para ampliar 0 debate na esfera publica internacional, com 
repercuss6es significativas no sistema politico e na opiniao publica, nos 
niveis nacional e internacional. 

Entretanto, e importante notar que, usualmente, a pressao interna
cional e iniciada pelos esfowos dos proprios grupos domesticos, atraves das 
suas intera~6es interpessoais e da mobiliza~ao da sociedade civil. Em mui
tos casos, eles sao capazes de sensibilizar grupos de pressao transnacionais 
influentes, como a Anistia Intemacional ou 0 Greenpeace, que possuem 
mais recursos para patrocinar a sua campanha, alertar organizar;oes supra
nacionais e uma rede de cidadaos interessados, abrir espa~os na midia e 
pressionar governos para responder. Como Hallin (1998) argumenta, essa 
associa~ao entre movimentos locais e a opiniao publica global esta se 
tornando cada vez mais comum. Os proprios grupos locais cada vez mais 
desenvolvem conhecimento especializado em estrategias de midia e uso de 
novas tecnologias, que os ajudam a tamar publicas suas causas. Ativistas 
politicos estao a par da importiincia da publicidade atraves da midia (Serra, 
1996; Gitlin, 1980) e enfatizam 0 simples, mas inegavel, fato de que «muitos 
politicos sob a luz comportam-se de forma diferente do que politicos na 
obscuridade»(Jackson, 1999: 2). 

Os meios de comunicac;ao de massa sao fundamentalmente organiza
c;oes comerciais que produzem mercadorias culturais. Mas as noticias sao 
o resultado de urn conjunto de rela~6es que acontecem dentro e fora das 
organizac;6es produtoras de notfcias e que sao dependentes tanto de condi
c;6es estruturais quanta da ac;ao humana. Varios determinantes da 
produc;;ao de notfcias torcem a mfdia na dire<;ao de interesses poderosos e 
de fontes autorizadas (Galtung & Ruge, 1973; Hall et al, 1978; Herman & 
Chomsky, 1988; Curran, 1998; Habermas, 1997). No entanto, como Curran 
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(1996: 154) argumenta: «a midia esta exposta a pressoes que se contraba
lan~am e 0 que realmente acontece depende das configura90es particulares 
de uma sociedade em urn momenta especffico.» Nao obstante, como Boyd
Barret (1997: 24) observou, a maior parte dos estudos sobre a globaliza~ao 
«e 0 resultado de especula~oes, colocadas num nive! de generalidade 
universal, na base de fontes secundcirias». Assim, mesma estudiosos que 
argumentam que de certa forma a teoria da globaliza~ao pode atrapalhar 
mais do que ajudar na tarefa essencial de entender 0 desenvolvimento atual, 
nao obstante apelam par mais evidencia empfrica para fundamentar 0 

debate (Curran & Seaton, 1997). 
Urn argumento central desse ensaio e que a esfera publica internaci

onal nao e uma unidade monolitica e que, embora seja hierarquicamente 
organizada, e!a pode novamente se constituir em urn mecanismo de defesa 
para grupos fora da estrutura de poder. Este argumento e baseado nas 
conclusoes de urn estudo sobre a emergencia da questao do assassinato de 
«meninos de rua» brasileiros, que demonstra que grupos perifericos podem 
influenciar a defini~ao de temas que sao debatidos na midia e tratados pelo 
sistema politico e administrativo atraves da esfera publica internacional. 
Neste casa, a formac;ao da agenda internacional e as repercuss6es na arena 
nacional envolveram complexas media~oes e representa~oes, no contexto 
de re!a90es de cima para baixo, de baixo para cima e re!a~oes transversais 
entre grupos de pressao, autoridades, sociedades civis e a midia nos niveis 
local, nacional e transnacional. Ap6s protestos locais e crescente mobili
za~ao da sociedade civil a nive! nacional, a pressao externa e a aten9ao da 
midia internacional e!evaram 0 patamar da cobertura das suas demandas 
na imprensa nacional e mudaram a corre!a~ao de for~as em favor dos 
grupos que lutavam por reformas para atacar 0 problema, reunidos no 
movimento de meninos de rua (MNMMR). 1sto de fato resultou em 
mudan9as significativas nas politicas publicas para 0 setor (Serra, 1996, 
1999a, 1999b). 

o estudo das estrategias e tecnicas de manejo de noticias de movi
mentos sociais e de outros grupos de pressao, para conseguir acesso e 
influenciar sentidos na midia publica, e como isto afeta 0 seu relaciona
mento com os poderes centrais no «Estado de rela~oes publicas» (public 
relations state) (Deacon & Golding, 1994; Schlesinger & Tumber, 1994), e 
uma parte importante do entendimento da opera~ao da esfera publica. 
Entretanto, os conceitos de definidores primarios (primary definers, Hall et 
aI., 1978) e empresarios de noticias (issue entrepeneurs, Schlesinger, 1990) 
deveriam agora ser discutidos no quadro de referenda mais amplo da 
esfera publica internacional (Serra, 1993). E importante tambem re!acionar 
essas noc;6es a operac;ao da midia nacional e a processos politicos nacionais 
em sociedades historicamente definidas. A sociologia da midia tern muito a 
ganhar da ado~ao de uma perspectiva rnais arnpla, que investigue como as 
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noticias sao formadas atraves de interac;:6es do local com 0 global. Os con
dicionamentos da produc;:ao de noticias variam em formac;:6es sociais 
diferentes e podem puxar jomalistas e publicos locais e estrangeiros em 
direc;:6es diferentes. 

A ideia de uma esfera publica unificada foi rejeitada como sendo 
simplesmente uma quimera (Keane, 1995b). Em seus trabalhos mais recen
tes, Habermas (1992a, 1997) admitiu a coexistencia de esferas publicas 
concorrentes e a pluralizac;:ao de publicos. Mas ele argumenta que estes 
permanecem porosos em relac;:ao uns aos Qutros, uma vez que se comu
nicam atraves da linguagem comum. Baseando-se em Habermas, Fomas 
(1995: 93) observa que estes publicos estao «entrelac;:ados pela sua func;:ao 
como arenas comunicantes ... e que eles juntos formam uma esfera publica 
civica geral que a todos engloba.» Entretanto, tern sido demonstrado que as 
mudanc;:as econ6micas e tecnologicas produziram uma midia segmentada 
por classe social (Sparks, 1991) e contribuiram ainda mais para a fragmen
tac;:ao da esfera publica. Gitlin (1998: 172) comenta que a tecnologia tam
bern «agrava uma certa divisao de classe - a divisao entre a classe politica 
eo resto». 

o desenvolvimento de uma esfera publica intemacional se toma urn 
desafio urgente, nao apenas teorico mas tambem pnitico, para poder fazer 
face it globalizac;:ao da economia e impedir que 0 poder privado eclipse 0 

processo democratico (Gamham, 1995a; Hallin, 1994) - urn projeto que, 
como visto, tern encontrado algum ceticismo (Ortiz, 1994; Robbins, 1993; 
Gitlin, 1998; Tomlinson, 1996).0 objetivo desse ensaio foi sugerir que uma 
noc;:ao revista da esfera publica, pensada na sua configurac;:ao intemacional, 
tern 0 potencial de estimular 0 debate e a pesquisa na direc;:ao de novas 
pniticas politicas e novos paradigmas que apontem para a transversalidade 
e assim possam melhor dar conta do novo papel que a midia e os movi
mentos sociais podem desempenhar nos espac;:os publicos multidimensio
nais das sociedades globalizadas. Como Mosco (1996: 167) comenta, a vida 
publica e a cidadania tern sido encaradas pela pesquisa em comunicac;:ao 
como «uma forma de resistencia ao mercantilismo e uma fonte de pniticas 
sociais aitemativas», uma vez que, dentro de condicionamentos dinamicos, 
as formac;:6es sociais estao sujeitas it ac;:ao humana (Ferguson, 1998). 
E necessario entretanto adotar uma abordagem critica que evite 0 risco 
tanto de uma celebrac;:ao ingenua da sociedade civil intemacional quanta de 
uma visao apocaliptica do poder do mercado e do estado globais. 
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