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COMPLEXIDADE DA COMUNICA<;AO MEDIAnCA 

MANUEL JOSE LOPES DA SILVA * 

I. IntrodUf;:lio 

1. A descoberta das ondas de radio e 0 surgimento da TSF originaram 
uma forma de comunica<;ao directa e imediata que alterou 0 relaciona
mento entre a anterior comunica<;:3.o social (a Imprensa) e a Sociedade. 
As transforma<;:oes socio-economicas resultantes da guerra de 14/18 foram 
refor.;:adas com as emissoes de radio que, rapidamente, se generalizaram 
por todo 0 mundo. Veio a seguir a TV. A acelera~3.o do processo comunica
tivo corresponde, por isso, uma acelera<;:3.o das referidas transforma<;:oes, 
estando tudo nas origens da propria guerra de 39/45. A comunica93.0 
passou a ser objecto de investiga<;:oes que foram revelando a complexidade 
dos seus efeitos, nos varios dominios da pSicologia social, da sociologia, da 
economia e da teoria politica. 

Fala-se agora em crise da comunica9ao politica, efectivamente 
existente, que, naturalmente, esta associada, numa rela9ao circular de 
causa/efeito/causa, a uma crise da propria sociedade individualista de massa. 

Factos psico-sociais como a teledependencia, a insensibiliza9ao dos 
utentes, 0 seu empobrecimento cultural e desequilfbrio psicologico, foram
se acentuando e culminam no fechar do homem sobre si proprio, produzido 
pelos Media identitarios como a Internet. No dominio socio-economico, 
deve referir-se 0 aumento das diferen9as sociais, ja de si preocupante, mas 
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sobretudo 0 fen6meno da marginalizac;:ao, mesmo da exclusao social que 
aflige as nossas sociedades. 

No domfnio poiftico, onde a crise e mais evidente, it instantaneidade e 
superficialidade da informac;:ao junta-se agora uma preocupante hiperme
diatizac;:ao que acentua cada vez mais a deslegitimac;:ao dos protagonistas e 
das instituic;:oes poifticas. 

A Sociedade da Informac;:ao, culminancia e emblema de todo este 
complexo processo, padece ela pr6pria das vulnerabilidades de uma socie
dade que aceitou como referencia a mentalidade p6s-modema, que e 
apenas uma tentativa de recuperac;:ao de uma ilustrac;:ao falhada. 

II. Acelerac;:ao do processo comunicativo 

1. 0 surgimento da comunicac;:ao de massa usando ondas electromag
neticas, evento designado por TSF, deu-se no comec;:o do sec. xx e repre
sentoll, efectivamente, uma mudanr;a de natureza relativamente a anterior 
comunicac;ao de massa, baseada na imprensa. A partir daf, inicia-se urn 
processo de acelerac;:ao da comunicac;:ao que nao tern sido suficientemente 
estudado e que esta a chegar, nos nossos dias, a urn ponto culminante que 
tern os seus perigos. 

A Radio popularizou-se, de facto, com os programas de actualidade, as 
transmissoes de jogos desportivos, de comfcios poifticos, de grandes ceri
rn6nias nacionais, e ista tanto nos EVA como na Europa. POlleD depois, 
surge a utilizac;:ao deste medium pelos grandes manipuladores de massa, 
como Hitler e Lenin, 0 que tern sido objecto de numerosos estudos, atri
buindo it personalidade destes homens a mobilizac;:ao das massas. No 
entanto, tal na~ sena passivel sem as massas terem 0 sentimento de instan
taneidade, de estarem a viver 0 mesmo momento do ifder que fala. 

Quando a TV se toma urn MCM (Meio de Comunicac;:ao de Massa), com 
J.L.Baird, nos anos 20, e justamente por tomar acessfvel ao publico 
londrino, ({ em directo», as conidas de cavalos de Ascot. Os pIimeiros 
tempos da TV na Europa foram de preocupar;ao com a informar;ao, 0 diver
timento e a cultura das massas. Como as processos de informar;ao/conheci
mento e de aculturar;ao exigem uma elaborar;ao pessoal e tempo para ela 
(de facto todos sabemos que informa<;:ao nao e igual a conhecimento), a 
questao do simultaneo/diferido nao era de facto irnportante. 

Quando, porem, em 1953, os franceses puderam assistir pela TV, em 
directo, a coroa<;ao da rainha Isabel de Inglaterra iniciou-se urn interesse 
crescente da sociedade por este tipo de programas, designados na altura 
por «exteriores». 0 desenvolvimento tecno16gico deu-se no sentido de 
tomar possivel a satisfa<;ao desse interesse, primeiro pelo desenvolvirnento 
espectacular das interligac;:oes por micro-ondas, que permitiram a estru-

182 



turac;ao das grandes «networks)} americanas, depois com a TV Cabo e, mais 
tarde, com a TV Satelite. 

A Internet, surgida entretanto, resultou da convergencia entre os com
putadores e as comunicac;oes e assegura, noutra modalidade, 0 acesso 
directo e instantiineo ao local do correspondente ou a uma base de dados, 
reve!ando que se deu, entretanto, a abolic;:ao de fronteiras entre os media 
tradicionais, progressivamente integrados em redes que veiculam texto, 
som e imagens sob a forma digital. A CNN da TV Cabo/Satelite e 0 exemplo 
mais claro do triunfo do directo quer na guerra, quer no escandalo politico. 

A acelerac;:ao do tempo transforma bruscamente a experiencia humana, 
por inscrever no mesmo ritmo de acontecimentos sociedades muito afas
tadas espacial e culturalmente. 0 ideal do jornalista, consistindo no desejo 
de reduzir ao minima 0 tempo de fornecimento da informac;:ao, esta a 
realizar-se, mas a custa, sabemo-lo agora, de certas limitac;:oes fundamen
tais. De facto, a transmissao instantiinea anula toda a possibilidade de 
verificac;:ao (impossive! a contrastac;:ao das fontes), obriga 0 comentador a 
ser simples relator, a ter de fazer um comentario instantaneo, sem qualquer 
perspectiva, a quente, a ter de emitir hip6teses imprudentes ou sem perti
nencia. 0 sentimento de inseguranc;:a, de instabilidade que daqui resulta, 
estende-se aos sistemas econ6mico, social e politico, provocando uma crise 
que estudaremos mais adiante. 

A acelerac;:ao da comunicac;:ao e parale!a a sua globalizac;:ao, provocada 
pela pr6pria evoluc;:ao do tardo-capitalismo ou neo-liberalismo. Estamos, 
porem, muito longe da ubiquidade sonhada em 1878 por Adriano de Paiva, 
em que a globalizac;:ao da comunicac;:ao nao e devida a universalizac;:ao dos 
val ores culturais, mas sim a razoes econ6rnicas. 

Estas caracterfsticas da comunicac;ao mediatica nao s6 nao atenuaram 
as disfunc;:oes ja conhecidas dos anos 50 e sistematizadas por Lazarsfeld e 
Merton, como, infelizmente, as reforc;am e suscitam outras. Assim. por 
exemplo, a Internet, apresentada como urn meio interactivo que permite 0 

acesso a uma rede mundial e oferecendo novas possibilidades de convi
vencia virtual, na realidade fecha os utentes sobre si pr6prios, negando-Ihes 
a espontaneidade da comunicac;ao directa e a afirmac;.ao de uma verdadeira 
identidade, favorecida pela intersubjectividade. 0 diaJogo com urn COrn
putador, obviamente, nao e igual ao dialogo directo com outra pessoa. 

A convergencia entre Computadores e Comunicac;6es a que nos refe
rimos e simultanea da convergencia com a Industria de Conteudos, criando 
a chamada Convergencia 3C. A evoluc;:ao actual desta tripla convergencia 
evidencia, todavia, um desequilibrio preocupante, devido a debilidade da 
Industria AV (a dos Conteudos) face as outras duas. 
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III. Complexidade psico-social 

3. A multiplicidade dos media oferecidas aos utentes recorre a uma 
complexa estrutura de redes. 0 que. cada vez mais, lhes exige adestramentos 
especiais e perrnanente adapta~ao individual. Naturalmente que cada 
medium de comunica~ao tern a sua especificidade propria de influenciar 0 

destinatario; a radio nao tern os mesmos recursos da TV, a imprensa e dife
rente da Internet. 

Vma analise estruturo-funcional do complexo sistema global dos media 
contemporaneos seria sempre trabalhosa e levaria, provavelmente, a iden
tificar mais as suas diferen~as que as semelhan~as. Em contrapartida, a 
analise tecnologica, muito propria da Teoria da Complexidade, perrnite 
uma facil identifica~ao das finalidades que, desde ha ja 40 anos, the tern 
sido atribuidas e que 0 caracterizam mais completamente. 

Duas finalidades desde sempre atribuidas aos media da nossa socie
dade, a promo~ao da integra~ao social e da asser~ao pessoal, sao hoje reco
nhecidamente afectadas de modo negativo. A integra~ao social regride para 
a atrac~ao social dos anos 20, com as telenovelas e a inforrna~ao especta
culo, e a assen;:ao pessoal degenera nas conversas-espectaculo e espec
taculos-realidade que, em vez de promoverem 0 dialogo entre as pessoas, as 
reduzem ao nfvel de puros objectos da curiosidade malsa de certos utentes 
da comunicac;ao. 

Outras duas finalidades complementares dos MCS, a transmissao da 
heran~a cultural e a estabiliza~ao da mudan~a social, que sempre espe
ramos poderem contribuir para a promo~ao da sociedade, sao postas lite
ralmente em causa, devido it filosofia monetarista dos canais comerciais. 

Tern sido tambem identificados efeitos resultantes da massifica~ao que 
se detecta em todos eles, dado que a generaliza~ao do mercado e 0 cres
cimento da Industria Cultural a ele associada levaram it adop~ao de 
processos cognitivos que antes se nao aplicavam. Tais processos sao utili
zados para obter a ({fideliza~ao» dos utentes aDS varias meios, baseando-se 
em acc;5es de captac;ao/memorizac;ao/motivac;:ao de temas como enredos de 
telenovelas, marcas de urn produto au sigla de urn partido, com vista a 
aquisic;ao do procluto, DU ao sentido de voto num partido, au simplesmente 
it adesao ao canal. 

o esfon;o de captac;ao/memorizac;ao tem-se acentuado, tanto mais 
quanta mais se verifica a volatilizac;ao das audiencias devido ao «zapping», 
au pura e simplesmente devido a saturac;ao e insensibiliza<;ao, tao frequen
temente verificados. Se, nos anos 50, os soci610gos da comunicac;ao refe
riam ja a insensibilizac;ao, como urn dos efeitos negativos no plano 
psi co-social e politico, ja a teledepedencia, associada ao desequilibrio psi co
logico, adquire hoje maior expressao, e 0 empobrecimento cultural, 
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tambem por eles referido, e hoje um problema extremamente preocupante 
da sociedade de consumo. 

Finalmente, as meios iclentitarios, transitivQs, propondo, como vimos, 
a inserqao dos utentes em redes conviviais (virtuais), na realidade acabam 
por fechar os utentes sobre si proprios, reduzindo-os a puros dialogantes 
com miiquinas, com 0 horizonte de actuaqao fechado sobre programas 
muito constringentes. 

A multiplicaqao de canais e a diversidade de redes parecem promo
ver 0 surgimento da opulencia comunicacional, anunciada par Abraham 
Moles. Mas, na realidade, tal nao acontece, devido it escassez dos conteudos 
veiculados pelos canais que, longe de assegurarem uma oferta diversificada, 
prop6em antes conteudos que se repetem monotonamente. De resto, a 
propria logica da concorrencia comercial em TV obriga os programa
dares a oferecerern nos diferentes canais, a mesma hora, programas da 
mesma indole. 

£, neste dominio que se verifica a maior demonstraqao da falta de 
respeito dos programadores da TV pelos utentes. A estes nao e proporcio
nada verdadeira liberdade de escolha. Na realidade, sao constrangidos, 
condicionados a manterern-se agarrados sempre ao mesma canal. 

IV. Complexidade socio-econ6mica 

4. 0 dominio socio-economico da comunicaqao e, na Europa, domi
nado pela agitada transiqao do Serviqo Publico Monopolista para urn 
Sistema Comercial concorrencial, 0 que se repercute em multiplos e nevral
gicos dominios, com a criaqao de graves problemas, ainda muito longe 
de serem ultrapassados. 

Ao Serviqo Publico associa-se a ideia de responsabilidade publica ou 
social, enquanto que aos operadores comerciais se reconhece e aceita 
apenas a necessidade de maximizaqao dos lucros. A filosofia da pro
grama~ao comercial assenta na necessidade de fidelizar 0 publico, orien
tando-se exclusivamente pelos indices de audic:~ncia. Estes sao simples 
«ratios» comerciais, de indole estatistica e impessoal, em ligac;:ao com a 
programac;ao de «fiuxo», mas sem qualquer relaC;ao com a qualidade dos 
programas. 

Se, com a programac;ao de fluxo, se pretende corresponder as expecta
tivas dos consumidores, essas sao as que se situam ao nivel das emoc;oes 
saciaveis com 0 mau gosto, 6dio, violencia e sexo, porque sao mais faceis 
de satisfazer, como Mander demonstrou, hii jii algum tempo. Infelizmente, 
sao as que mais determinam a massificaC;ao dos utentes, no sentido de 
tenderem a entorpecer a sua actividade intelectual e impedir a sua afir
maC;ao, como pessoas e como cidadaos. Comec;a-se hoje a considerar que 
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o proprio exercicio da cidadania democnHica e fortemente contrariado pela 
programaqao it base de telenovelas, futebol e concursos. 

A base de sustentaqao do sistema e a publicidade que, hoje, e forte
mente agressiva e e uma das variaveis importantes da excessiva propensao 
para 0 consumo, ° que come<;a a afligir algumas sociedades europeias, 
como a portuguesa. A estimulaqao parece ser excess iva, dada a diminuiqao 
dos volumes de poupanqa a nfvel nacional. 

Existe urn C6digo de Publicidade com algumas restriqoes aos 
contetidos que nao sao respeitadas, como alias sucede em rela<;ao a Lei da 
TV, tam bern ela abrangendo todos os operadores. 

Mas e no universo dos utentes da comunica<;ao que se esta a gerar uma 
situaqao de extrema injustiqa, reflexo, alias, da dinamica cega do neo-libe
ralismo contemporaneo. Assim como 0 sistema actual de economia global 
esta a gerar urn numero cada vez maior de marginalizados, quer entre 
Norte e SuI, quer no Norte ou s6 no SuI, tam bern 0 numero de pessoas com 
capacidade para aceder aos Novos Meios de Comunicaqao (NMC), e uma 
percentagem cada vez menor do total da populaqao. 

Reconhece-se hoje que s6 urn Serviqo Publico it altura de uma missao 
nacional podera contrariar estas tendencias preocupantes. Eo necessario 
que este servi<;o esteja presente nao s6 na TV e Radio convencionais, 
como tam bern em todos os outros meios que venham a ser oferecidos ao 
publico. S6 a sua l6gica de responsabilidade social podera contrabalanqar 
a programaqao de fluxo generalista, ou as ofertas de serviqos persona
lizados degradantes. 

5. Sao cada vez mais manifestas as expecta tivas generalizadas por uma 
nova ordem da Economia. Ultrapassadas as utopias dos sistemas econ6-
micos de direc<;ao. central, resta-nos a solu<;ao da economia de mercado. 
Mas as injustiqas sociais que ela gera, como as do sec. XIX, que originaram 
a chamada questao social, estao na realidade a despertar as consciencias de 
urn numero cada vez maior de academicos e decisores socio-econ6micos. 

Comec;am a surgir documentos oficiais e contrihui<;6es pessoais, 
clamando pelo estabelecimento de consignas sociais no funcionamento da 
economia de mercado, tendentes a defender os direitos das camadas de 
menor capacidade economica. No campo da comunica<;ao, s6 0 Servi<;o 
Publico pode defender tais direitos, como temos vindo a assinalar. 

Ha na actual Industria da Comunica~ao uma l6gica que e incompativel 
com a elevaqao do nivel cultural das massas. Este foi 0 ideal que esteve na 
origem do desenvolvimento da Imprensa, no sec. XIX, e da Radio e da TV, 
no sec. xx, mas foi abandonado. E esta preocupa<;ao abrangia uma razao 
politica que era a da democratizaqao da sociedade. 

Massificada a sociedade pelo consumismo, satisfeita a curiosidade das 
massas com a informaqao-espectaculo, futebol. concursos e telenovelas, e 

186 



duvidoso que se possa esperar uma consciencializat;ao politica e social, 
exigindo a participa~ao do cidadao nas decisoes que 0 afectam. Conside
ramos sensatas e dignas de considera~ao as apreensoes que Konrad Lorenz 
manifesta a Karl Popper, num diaJogo dissico que todos conhecemos. 

v. Crise da comunica~ao politica 

6. E ja antiga a tradi~ao de encarar a Comunica~ao Social como urn 
instrumento fundamental para a democratiza~ao da sociedade. Os inves
tigadores e profissionais americanos invocam, ainda hoje, com frequencia, 
a I.U Emenda a Constitui~ao dos EVA, mas na Europa a luta pela liberdade 
de expressao no seculo passado tam bern deixou profundas raizes. Ainda 
hoje, muitos intervenientes no dialogo socio-politico em Portugal invocam 
a Lei da Rolha, do seculo passado, e a censura do salazarismo, como exem
plos de processos com que certos politicos combateram a democracia. 

A expressao acessivel da pluralidade de opinioes tern sido considerada 
fundamental, para que 0 cidadao, no uso de uma razao considerada escla
recida, fizesse as suas escolhas sensatas acerca da sociedade que desejava. 
o tipo de inforrna~ao que hoje domina os media, em que predomina a poli
tica especticulo, se nao ilude estas expectativas, pelo menos frusta-as 
grandemente. Ha uma enorrne erosao das figuras dos politicos de todos os 
quadrantes, 0 que tern como consequencia imediata a sua deslegimita~ao. 
Mas e 0 pr6prio sistema politico que e afinal posto em causa, como 
demonstrou 0 exemplo recente dos inqueritos judiciais feitos a membros 
do Parlamento. 

Os investigadores da aerea critica insistem no canicter sistemico desta 
crise de legitimidade do tardo-capitalismo, que e evidente, e todos os dias 
e refor~ada com novos escandalos veiculados pelos media. 

Outros investigadores da area liberal acreditam que, apesar de tudo, 
ainda ha razoes para esperan9a e que 0 retorno aos ideais ilustrados 
poderia recuperar os Novos Meios de Comunica9ao para a causa democra
tica (Wolton). 

Nao partilhamos nem do pessimismo dos criticos, nem do optimismo 
dos liberais. Acreditamos que a sociedade civil, constituida por pessoas 
inteligentes e livres, tern capacidade para superar as actuais amea~as que 
Ihe sao feitas pela 16gica do Mercado. Mas tam bern reconhecemos que a 
actual manipula~ao das massas atinge os niveis de «viola~ao psiquica» que 
referia Jacques Ellul. 

Ha que retomar, por isso, a convivencia com os grandes ideais e valores 
da nossa tradi~ao classica e regressar a urn novo humanismo realista que 
substitua a proposta da Ilustra~ao que falhou, segundo os criticos, mas 
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que a pos-modemidade, que e a Ilustra<;ao prosseguida por outras vias, 
afinal tenta recuperar. 

7. 0 renascimento cultural, tao necessario, e claramente dificultado 
corn as tendencias que anteriormente referimos para a informa<;ao super
ficial e instantanea. Nada de mais contrario it informa<;ao objectiva, fiel e 
reflectida, necessaria, a elabora<;iio do pensamento politico e a op<;6es 
profundas do cidadao, ao nive! das avaliac;6es eticas. 

Mas nao e so 0 Pariamento, gerador de Leis e directrizes fundamentais 
para a sociedade, que nao tern capacidade de reflexao e espa<;o de manobra, 
tao necessarios a complexidade do mundo actual, e isto para ja nao falar no 
desgastante conflito com 0 Poder Judicial. E, sobretudo, 0 Executivo que 
evidencia incapacidade para a elabora<;iio de estrategias para 0 longo prazo, 
devido a pressao permanente dos media e da opiniao publica. 

VI. Urn sistema vulnerlivel 

8. Blumler e Gurevitch, por urn lado, e Wolton, por outro, levaram a 
cabo investiga<;6es sobre a comunica<;ao politica que, pela sua conver
gencia, constituem urn unico quadro conceptual de referencia sobre tal 
materia. Ambas partem da perda de legitimidade dos politicos, extrema
mente preocupante nas nossas sociedades, e, atraves da analise minuciosa 
do funcionamento dos sistemas mediatico e politico, equacionam os pro
blemas postos pela actual situa<;ao. 

o sistema da comunica<;ao politica e constituido pela institui<;6es poli
ticas, as institui<;6es mediaticas e as expectativas da audiencia (opiniao 
publica). Este sistema e, por sua vez, urn sub-sistema do sistema politico, a 
quem compete a pilotagem da sociedade, tarefa que, actualmente, se tomou 
numa ac<;ao complexa;'como temos vindo a sublinhar. 

A comunica<;ao politica nao reflecte pura e simplesmente 0 conflito 
estabelecido entre os actores politicos convencionais (govemo, partidos, 
assembleias, altas magistraturas), mas e tambem suscitado pela propria 
actividade dos media e pelas reac<;5es da opiniao publica. 

A capacidade de interven<;ao dos media e expressa pelo modo pelo qual 
eles sao capazes de restruturar 0 tempo e 0 caracter dos acontecimentos 
politicos (congressos, comicios, interven<;6es dos lideres, etc.); de definir as 
situa<;6es de crise a que os politicos sao obrigados a reagir; de solicitar 
comentarios sabre questoes que os profissionais dos media considerem 
importantes; de injectar novas personalidades no dialogo politico (como 
por exemplo os moderadores de TV); e de estimular 0 crescimento de novas 
empresas de comunica<;ao (de rela<;6es publicas, de inqueritos de opiniao, 
de propaganda politica, de especialistas de imagem). Ainda que tais formas 
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de interven<;:ao possam nao ser bern acolhidas por alguns politicos, a indole 
normativa do poder dos media pode ser crucial em tempos de crise. 

o fundamento da credibilidade que ainda se concede aos MCS esta na 
expectativa acerca do papel dos seus orgaos especializados, na defesa dos 
cidadaos contra possiveis abusos da autoridade politica, 0 que pressupoe 
tambem a sua independencia face as for<;:as em confronto. Naturalmente 
que se nao contempla, neste momento, 0 tipo de programa<;:ao massificante, 
constituida par telenovelas, concursos, futebol, conversas-espectacu]o, 
realidades-espectaculo, que se destinam simplesmente a diversao do 
publico e a sua fideliza<;:ao aos canais. 

9. A estrutura da audiencia dos media tern sido objecto de sucessivas 
investiga<;:oes, mas nao e possive! apresenta-Ia numa forma compreensivel 
e util, dada a multiplicidade dos factores que para ela contribuem, muitos 
deles radicando-se em niveis psicologicos profundos, em zonas do sub
consciente. 

No entanto, e possivel identificar alguns papeis complementares dos 
actores do sistema politico. Assim, a expectativa do Partidario na Audi
encia, correspondem 0 Guia Editorial nos Media e a Figura do Combatente 
nos Politicos. A expectativa do Cidadao liberal na Audiencia, correspondem 
as figuras do Moderador nos Media e do Argumentador Racional dos Poli
ticos. A expectativa do Monitor na Audiencia, correspondem 0 "Cao-de
-Guarda» nos Media e 0 Fomecedor de Informa<;:ao nos Politicos. E a Figura 
do Espectador na Audiencia, correspondem a de Animador nos Media e 
a de Actor nos Politicos. 

Este paradigma funcional ajuda a compreender 0 tipo de liga<;:oes que 
se estabelece entre os elementos do sistema da comunica<;:ao politi ca. 
Assim, a integra<;:ao dos elementos no sistema depende do grau de inter
rela<;:oes entre os niveis, da adop<;:ao, pe!os participantes no processo 
comum de comunica<;:ao, de orienta<;:oes equivalentes, de modo a poderem 
intervir tados ern sintonia. 

o distanciamento entre os actores, ou seja entre a audiencia e os media, 
par urn lado, e entre 0 eleitorado e 0 sistema politico, par Dutro, pade ser 
avaliado pelo grau de correspondencia entre os papeis da audiencia e os 
papeis dos media e dos lideres politicos. E a influencia cruzada entre os 
varios acto res cleve basear-se em criterios de equilibria de influencias e de 
modera<,;ao politica. Se urn sistema de media se baseia, par exemp]o, num 
alto grau de autonomia politica, ela permite aos profissionais da comuni
ca<;:ao uma consideravel liberdade para adoptar diferentes orienta<;:oes e 
comportamentos. 

No caso em que os objectivos de Servi<;:o Publico prevalecem nas orga
niza<;6es dos media, as fun<,;oes de «dio-de-guarda» sao preferidas pelos 
profissionais dos media e as membros da audiencia sao estimulados a 

189 



assumir 0 papel de Vigilante (<<monitor role»). Quando sao os partidos poli
ticos a controlar os media, 0 pape! de Combatente e adoptado pelos 
politicos, 0 de Guia Editorial pelos media e a audiencia e pressionada a 
adoptar 0 papel de Partidario. 

Se, finalmente, os media sao governados por objectivos autoritarios e 
paternalistas, dois casos se podem dar. A audiencia tender,,- a seguir os 
media, evoluindo para os papeis de Partidario ou de Monitor; ou as expec
tativas da audiencia entrarao em conflito com as orientac;:6es e as mensa
gens dos emissores e tenderao a evitar a informa<;ao politica, desconfiarao 
dos media e sentir-se-ao alienados da politica. 

10. As relaC;:6es entre as varias actores do sistema, porem, nem sempre 
sao regidas por criterios de equilibria e moderac;:ao. Frequentes vezes, as 
rela~oes desestabilizam-se e surgem situa~oes que prejudicam gravemente 
quer a imagem dos politicos perante a sociedade, quer a imagem dos 
pr6prios media. 

Vma das caracterfsticas que, por vezes, deforma a comunica~ao poli
tica e a hipermediatiza~ao, ou seja, uma excessiva exposi~ao publica, seja 
dos politicos, seja dos comunicadores. Quando tal acontece, ha uma descre
dibiliza~ao dos protagonistas perante os cidadaos, que afecta a pr6pria 
vivencia politica e que, quando instalada, tern consequencias funestas para 
o voto dos cidadaos. 

Porem, nao e s6 a absten~ao que e preocupante. 0 pr6prio dialogo 
socio-politico empobrece e a sociedade pode passar a uma fase de desen
canto e de alheamento que deslegitima 0 regime, como ha ja algum tempo 
referiu Habermas. 

Esta confrontac;:ao directa entre os media e a sociedade e pOllea 
saudavel, porque pode dar lugar a excessos da parte dos primeiros. A nossa 
sociedade individualista de massa e muito sensivel aos val ores complemen
tares de Liberdade e Igualdade para os cidadaos. Se os media fazem urn 
mau uso da sua liberdade de expressao, filtrando a informa~ao segundo 
maus criterios que os levem a por de parte temas importantes considerados 
incomodativos, mais tarde ou mais cedo a sociedade mostrara sinais de 
rejeic;:ao. 

Esta situa~ao, que e impr6pria da sociedade aberta, proposta aos cida
daos como ideal a atingir pelo regime politico, podera ser conigida pela 
actuac;.ao de sistemas intermedios que ajudem a sociedade a tornar-se mais 
consciente. Como diz Walton, as nossas sociedades necessitam hoje mais de 
«media~ao» do que de «mediatiza~ao». Exemplos de tais «mediadores» sao 
as associa~6es clvicas de toda a natureza, cuja importancia num regime 
democratico tern sido mal avaliada. Tais organiza~6es podem, inclusiva
mente, criar no dialogo social urn espa~o de reflexao e de recuo face it infor
ma~ao instantanea, que ajude os cidadaos a organizarem-se cognitivamente 
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e a passarem da captac;:ao da inforrnac;:ao para a elaborac;:ao pessoal e para 
o conhecimento, que e 0 pressuposto de uma actuac;:ao democratica. 

VII. A sociedade da inforrnac;:ao 

II. 0 conceito de Sociedade da Informac;:ao tern surgido associado 
a progressiva generaliza<,;ao dos sistemas de comunica<;ao e dos COIIl

putadores a toda a sociedade. E urn conceito originariamente tecnico
econ6mico, que reflecte 0 objectivo final do mercado da comunica<;ao, 
dirigido ja nao a toda a sociedade nacional, mas a todo 0 espac;:o geopolftico 
mundial. 

Porem, it medida que uma tao grande multiplicidade de canais e of ere
cida aos utentes, duas grandes carencias se VaG tomando mais evidentes. 
A primeira canencia, ados Conteudos que alimentem tantos canais, parece 
revelar a falta de criatividade dos Sistemas de Prodw;:ao, seguramente 
devida naD a raz6es pessoais, mas certamente a razoes sistemicas. Na reali
dade, nao e crfvel que a especie humana esteja a perder qualidades que 
anteriormente se revelavam ern circunstancias diferentes. 

A grande racionalizac;:ao da produc;:ao, causada por perspectivas mone
taristas, e certamente urn dos constrangimentos a criatividade, mas haven\ 
certamente Qutros, por exemplo a tendencia para ignorar a nossa riqufs
sima tradic;:ao cultural. onde tantos temas poderiam dar origem a produ
c;:6es de grande interesse. 

A segunda carencia e talvez mais grave, porque traduz a aceita<;ao de 
uma grave injustic;:a social. Ela resulta directamente da l6gica monetarista 
que esta a comandar a introduc;ao de novos canais, como e 0 caso da TV 
digital, e que se orienta para estratos muito especializados da sociedade, 
minoritarios, deixando de lado grandes domfnios da populac;:ao sem capa
cidade econ6mica. 

A possibilidade que os computadores of ere cern de cria~ao de imagens 
artificiais, «imagens de sintese», e a utilizac;ao da Internet para aceder a 
«locais» de convivencia electr6nica tern proporcionado a alguns espiritos 
especulativos 0 ensejo de falar no surgimento de urn novo rnundo «virtuah>, 
de uma nova convivencia nao com pessoas reais, mas com entidades 
artificiais. 

Na realidade, e incorrecto falar em novas fonnas de convivialidade 
electr6nica, ja que 0 utilizador do computador continua a fechar-se cada 
vez mais sobre 0 teclado, 0 que e equivalente a fechar-se sobre si pr6prio. 

Por estas e outras raz6es, Wolton prop6e que, na utilizaC;ao dos actuais 
e dos NMC, se guardem distancias, ou seja, que se fac;:a uma avaliac;:ao 
ponderada sobre as vantagens e inconvenientes que cada vez se tornam 
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mais evidentes e que se avance conjugando cinco verbos: distinguir, regula
mentar, relativizar, retardar e revalorizar. 

Distinguir prirneiro entre inovac;ao cientffica e inovac;3.0 tecnica, que 
nem sempre andam a par e passo, como mostra a implementa<;:ao dos 
sistemas de fibra optica, que nao justificam de todo a euforia inicial. 
Depois, ha que distinguir entre descoberta, aplica<;:ao e servi<;:os. Os indus
triais do sector apresentam sempre uma perspectiva optimista, esquecendo
se de referir que as expectativas da sociedade nem sempre correspondem 
aos desejos, particularmente na assinatura de novas servic;os. Dutra dis
tinc;ao importante e entre areas potenciais de utilizac;ao, referindo-se 0 

trabalho a distancia, os servi<;:os, a educa<;:ao, 0 lazer, todos ao mesmo nivel. 
No entanto, e evidente que 0 acesso destas diferentes areas as Tecnologias 
da Informa<;:ao tern tido temporiza<;:6es diferentes e intensidades diferentes, 
nao correspondendo, em gera!, as expectativas criadas. 

No dominio da regulamenta<;:ao, ha que, decididamente, corrigir certos 
abusos do mercado, que tende a nivelar tudo e todos ao mais baixo nivel, 
como e 0 caso da concorrencia entre canais de TV. Ha permanentes abusos 
em todas as categorias de programas, desde a informa<;:ao a fic<;:ao, desde as 
conversas-espectaculo aos filmes. 

o prejuizo que tal concorrencia esta a causar a sociedade, em termos 
de massifica<;:ao e de insensibiliza<;:ao, e incalculavel. Ha que repor 0 

respeito pelos direitos dos utentes. A relativiza<;:ao das perspectivas de abor
dagem dos NMC come<;:a por constatar que as NTIC nao resolvem melhor a 
rela<;:ao individuo/massa que os media de massa. Antes pelo contrario, 0 

vinculo social que a TV generalista ainda assegura e claramente posto em 
causa com as meios personalizados, como ja afirmamos. 

As NTIC, com efeito, nao contribuem em nada para a integra<;:ao 
cultural, uma vez que elas usam a mesma linguagem que os media conven
cionais e pertencem a mesma cultura. Nada de novo portanto, circuns
tancia que nos cleve levar a considerar as muitas prospectivas que se fazem 
sabre a sociedade da abundancia de canais, como extremamente falivel. 

Mas retardar e tambem importante. Quantas vezes teremos sentido 
como que uma vertigem perante a acelera~ao dos processos de inova~ao, 
bastando recordar 0 que se passa com a potencia e os program as dos 
computadores. 0 que nos obriga a trocar de modelo, quando 0 que possui
mos ainda funciona satisfatoriamente ... Alem do mais, sao situa~6es que 
afectam a nossa economia pessoal e tantas vezes desnecessariamente em 
terrnos negativos. 

Por ultimo. a revaloriza~ao pode nao implicar a adopC;ao de criterios 
saudosistas. No entanto, reconhecemo-Io ha comportamentos que temos 
desvalorizado injustamente. e que s6 temos vantagem em recuperar. 
De resto, a perspectiva sistemica, na sequencia da hiol6gica. recorda que 0 
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comportamento normal dos sistemas pressup6e urn ajustamento equili
brado entre heran<;:a cultural e mudanc;:aJadaptac;:ao as novas circunstancias. 

12. 0 mundo virtual a que as NTIe permitem aceder representa uma 
das aquisi<;:oes da humanidade reclamada pe!a designada pos-modemidade. 
Danie! Inneraritv afirma a este proposito que 0 acordo secreta entre filo
sofia pos-modema e sociedade da informac;:ao, para desmaterializar 0 

mundo, transformando-o em imagens, signos e representa~6es, anulou 
tendencialmente a diferen<;:a entre realidade e fic<;:ao. 

Toda a vida social e afectada pela nova situa~ao e, particularmente, a 
vida politica. A medida que avan<;:am as possibilidades tecnicas de comuni
cac;:ao, confirma-se 0 temor ante a possibilidade de que aumente tam bern a 
impotencia ante 0 engano e a simulac;:ao. A vida politica passa a estar subme
tida a uma progressiva teatralizac;:ao. Os seus pilares sao a comunica<;:ao e 
a gestao econ6rnica e 0 seu destino e transformar-se em espectaculo. 

Do principio liberal da discussao publica so se man tern urn simulacro, 
em que tudo e simbolico, ate os proprios argumentos. A opiniao publica 
e, entao, uma ficc;:ao. 0 que M. e urn entrelac;:ado de opinioes privadas, orga
nizadas colectivamente. Na realidade, 0 discurso publico e uma mera 
aparencia e 0 compromisso de interesses obedece a logica do equilibrio de 
forc;:as, nao susceptive! de racionalizac;:ao. Habermas tira destes argumentos 
a conclusao de que ha uma crise politica de deslegitimitac;:ao e de desmo
tivac;:ao na nossa sociedade tardo-capitalista. 

Tendo de concluir estas reflexoes sobre a Sociedade da Informac;:ao, 
convem fazer urn recuo global e avaliar a situac;:ao a distiincia, segundo a 
proposta de Wolton. Sem duvida que os sistemas de informa<;:ao e de comu
nica~ao caracterizam a nossa sociedade e, como qualquer instrurnento do 
homem, podem ser usados para 0 bern ou para 0 mal. 

o perigo reside no modo como estao a ser usados que e 0 de uma pers
pectiva nominalista de que a filosofia da linguagem e paradigma. 0 nomi
nalismo e, desde os tempos de Filoponio e de Abe!ardo, uma das 
altemativas parale!as na historia da Filosofia. Os filosofos tern sabido ultra
passa-lo, recuperando os seus aspectos positivos, como sucedeu tambem 
com a Escola de Paris do sec. XIV. 

o nominalismo actual come~ou com Descartes e Galileu que, na fisica, 
ja foram ultrapassados pelas teorias contemporaneas. Devemos esperar que 
a filosofia actual encontre tam bern uma via fecunda para 0 ultrapassar, na 
esteira de urn Heidegger ou de urn Husseri. 
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VIII. Considera<;oes finais 

13. 0 conjunto dos actuais media, antigos e nOVDS, constitui urn sis
tema complexo que hoje esta repleto de contradi<;6es. intimamente asso
ciadas as contradi<;6es da nossa propria sociedade que intensamente os 
utiliza. lustifica-se falar numa crise mediatica. pelo menos no sentido utili
zado por Blumler e Gurevitch. no seu estudo sobre a comunica<;ao politica. 
A crise e evidente no dominic politico, mas tern tambem incidencias nos 
dominios psico-social e socio-econ6mico. 

Wolton acredita que ainda e tempo de recuperar 0 dominio dos media 
pela sociedade. sendo a sua argumenta<;ao fundamentada nos valores da 
democracia europeia. 0 seu melhor conselho consiste em recuperar 0 

«distanciamento» face ao poder dos media. Mas este distanciamento face 
aos media 56 e possive! no quadro de uma nova orienta9ao do pensamento 
contemporaneo. 

Como prop6e Innerarity. ha que procurar uma nova integra<;ao na 
unidade do mundo da vida. da chencia. da arte. da filosofia. da economia 
e da teoria politi ca. contrariando 0 seu isolamento a partir do sec. XVI. 
o proprio projecto racionalista contem em si 0 duplo movimento de 
analise/sintese que nao foi levado as ultimas consequencias. sendo de facto 
a Ilustra<;ao urn projecto inacabado. A sintese tera agora que ser feita. mas 
tal nao sera possivel sem a adop<;ao de uma perspectiva teleologica. baseada 
numa reavalia9ao dos val ores classicos. 
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