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AS NOVAS TECNOLOGIAS E A EMERGENCIA 
DE UM NOVO PARADIGMA COMUNICACIONAL 

AUGUSTO DEODATO GUERREJRO* 

IntrodUf;ao 

E com profunda satisfa~ao que agradecemos 0 convite que nos foi 
formulado pelo Professor Doutor Moises Lemos Martins, para apresen
tarmos uma comunica~ao neste «III Encontro LusOfono de Ciencias da 
Comunica~ao - Investiga~ao: Convergencias e Desafios» (a que mui digna
mente preside e cuja organiza~ao felicitamos entusiasticamente), evento de 
grande dignidade e de alto nivel cientifico no qual aceitimos participar com 
muita honra e gratifica~ao, sobretudo por nos ser proporcionada a feliz 
oportunidade de podermos conferir com a presente comunidade academica 
e cientifica (it qual pertencemos) uma vertente tiflo-s6cio-comunicacional 
nova no modo de abordagem e na profundidade da questao, cuja proble
matica vestimos e investigamos, e que consideramos imprescindivel no 
horizonte das Ciencias da Comunicayao (nomeadamente na especialidade 
Comunicat;ao e Cultura), de forma a desmistificar concept;oes e postulados 
erroneos que a ignorancia intelectual (merce da ausencia de esclarecimento 
ou de negligencia no saber) tern vindo a impor nas mentalidades ao longo 
da historia humana, atravessando as grandes modaJidades tecnicas (corres
pondentes a outras tantas modalidades da experiencia), desde a tradicional, 
passando pela maquinica ate a cibernetica. 

«A ciencia fornece-nos uma visao da realidade segundo a perspectiva 
da razao», conforme Pagels, em Os Sonhos da Raziio: 0 Computador e a 
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Emergencia das Ciencias da Complexidade, publicado em 1990, «uma visao 
poderosa, formal e austera, mas estranhamente silenciosa a respeito de 
muitas das questoes que nos preocupam profundamente». Acreditamos, 
no entanto, que, de entre as «muitas questoes que nos preocupam pro
fundamente», muitos dos esfon;os, empfricos e cientfficos, que tern vindo a 
ser desenvolvidos sobre a tiflologia nos iraQ ajudar (num futuro muito 
proximo) a solucionar (com uma eficacia cada vez mais aprimorada) 
prementes problemas que ainda condicionam as pessoas cegas na aces-sibi
lidade (com independencia) it informa~ao e it cultura. 

A tiflologia DaD se nos apresenta propriamente como uma ciencia, mas 
como uma posi~ao plurifacetada, traduzida numa actividade multidisci
plinar, em que convergem disciplinas do ambito de diversas ciencias (desig
nadamente «oftalmologia e outras especialidades da ciencia medica, 
psicologia, pedagogia, sociologia, engenharia, arquitectura, ac~ao social, 
direito»), como refere Oliva, no artigo «A ACAPO e a Aq;ao TIfiologica», 
publicado em Novembro de 1995, com 0 objectivo de se compreender inte
gralmente «0 deficit funcional motivado pela deficiencia visual em todas 
as suas implica<;6es intrinsecas e extrinsecas ao deficiente e procurar, na 
medida do possive!, reduzir ou eliminar essas implica~oes». Esta preo
cupa<;ao ja tornou possive! um leque de conquistas, das quais ja merecem 
destaque as seguintes: 

- reconhecimento de uma configura<;ao tipologica justificativa da sepa
ra<;ao da deficiencia visual de outras deficiencias, com as quais 
a principia andou misturada, como a surdez e a mudez; 

- defini<;ao do conceito de deficiencia visual, determina~ao dos seus 
graus e tipifica~ao dos quadros da sua ocorrencia; 

- desenvolvimento de metodos, tecnicas e ajudas tiflotecnicas, especi
almente no ambito de actividades de indole tiflopedagogica e tiflola
boral; 

- reconhecimento do direito it orienta~ao e mobilidade em seguran<;a 
na via publica enos transportes publicos; 

- distinc;ao e caracterizac;ao do segmento da hipovisao, com a adopc;ao 
de tecnicas e equipamentos apropriados; 

- direito ao acesso a infonna~ao, ao esclarecimento, a frui~ao de bens 
culturais e artisticos, a pnitica desportiva, ao apoio a terceira idade, a 
prepara<;ao familiar, ao enquadramento legislativo sectorial, etc. 

«A razao sonha com urn imperio do conhecimento, uma mansao da 
mente. Contudo, por vezes acabamos por viver numa choupana ao lado 
da mansao»(Page!s, 1990). Ignora-se a «mansao» ou aspectos dela inte-
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grantes que em muito poderiam contribuir para 0 nosso esclarecimento, 
fundamento da razao e do sonho. «0 futuro, como sempre, e dos sonha
dares». A razao mergulha-nos nesse «imperio do conhecimento» e 0 sonha 
impele-nos a descoberta, nao nos esquecendo de que deve ser 0 Homem a 
manter-se como «medida de todas as coisas», porque, estamos convictos, 
nada podera jamais substituir as suas capacidades criadoras, a sua inteli
gencia e a sua sensibilidade, parafraseando Lussato, em 0 Desafio Informa
tica, publicado em 1982. 

A capacidade criadora, a inteligencia, a consciencializac;ao e a sensi
bilidade do Homem constituem 0 mobil e a inexpugnabilidade da evoluc;:ao 
do mundo e do progresso a todos os niveis, do redimensionamento e da 
amplia~ao de potencialidades e capacidades humanas, da transforma~ao 
das mentalidades. E ai temos a ciencia e a tecnica informaticas a ajudar a 
operacionalizar com mais eficacia e rapidez a vida das sociedades, em espe
cial das pessoas com dificuldades especificas, nomeadamente no acesso a 
informa~ao e a cuitura, de cuja tecnologiza9ao especifica, no plano da 
suplencia sensorial e comunicacional, para as pessoas cegas nos ocupa
remos nesta intervenc;ao. 

A suplencia tiflo-s6cio-comunicacional e interactiva 
mediante 0 contributo informatico tecnol6gico: 
algumas reflexoes de indole tiflol6gica 

Sao as ausencias sensoriais (provavelmente mais as consideradas supe
riores numa aCep9aO aristotelica) que estimulam e ajudam a desen-volver 
as que restam (refinando-as), 0 que promove 0 desenvolvimento da 
suplencia dos sentidos, imprimindo-lhe, de forma natural ou virtual, as 
indispensaveis funcionalidade e operacionalidade na intera9ao humana. 
Cabe aqui citar Carlos Queiroz (1907-1949), que escreveu: 

« Ver s6 com as oihas 
E facil e vilo: 
Por dentro das coisas 
E que as coisas slio». 

Nao obstante reconhecermos ser de crucial importiincia a amplitude 
especifica da perceptibilidade extereoceptiva, proprioceptiva, interoceptiva 
e comunicativa, para a qual nos remetem estas palavras preambulares, 0 

que pretendemos comprovar, numa dimensao mais tecnologizante da 
suplencia sensorial nas pessoas cegas, e que a tecnica actual nao pode ser 
vista como simples «instrumento», mas como algo que afecta a totalidade 
da expe-riencia humana. Trata-se de partir da experiencia, e isso ohriga a 
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reconhecer, seguindo Mcuhan, que os meios de comunica<;ao constituem 
autenticas pr6teses e extensoes de infinito aicance para 0 Homem. 

Circunstanciando-nos as pessoas cegas, deram-se as primeiros passos 
neste dominio, com Valentin Haiiy, depois com Barbier de la Serre, surgindo 
no final da terceira decada do seculo passado, com Louis Braille, a primeira 
ferramenta verdadeiramente «revolucionaria», virada para a sensibilidade 
tacti!, a despeito de implicar uma longa e renhida luta para que as pessoas 
normovisuais com responsabilidade na educac;ao das pessoas cegas se 
rendessem a exceiencia do Sistema Braille. Ampliou-se a acessibilidade a 
informa<;ao, com 0 aparecimento de livros em formato audio nos Estados 
Unidos, nos principios da decada de trinta do seculo xx, possibilitando as 
novas tecnologias, actualmente, 0 acesso a outro suporte de informa<;ao 
(0 informatico), fantasticamente promissor para as pessoas cegas, embora 
ainda relina aspectos nao testados, de forma a retirar-se-lhe todas as poten
cialidades que encerra. 

Apesar de os equipamentos informaticos estarem em permanente 
evolu<;ao (inova<;6es que a maior parte das vezes comprometem 0 acesso ja 
conquistado), a verdade e que hoje uma pessoa cega que utilize equipa
mentos informaticos podera aceder a urn volume inexaurivei (inimaginavei 
para a generalidade dos cidadaos) de informa<;ao, podendo compila-la, 
cita-la, reformula-la, produzir nova informa<;ii.o, imprimi-la, difundi-la (ate 
por via teiematica), em caracteres comuns, em braille ou em formato eiec
tr6nico, 0 que the abre urn vastfssimo campo de possibilidades, ja diffcil 
de avaliar presentemente (1)-(2). 

A revolu<;ao informatica, do ponto de vista do utilizador, e simples e 
nao exige grandes conhecimentos. Basta a utiliza<;ao de urn processador, 
de uma base de dados e de uma folha de caiculo, 0 manuseamento dos 
comandos simples e de alguns programas utilitarios, para se poder entrar 
nesse mundo fantastico da informa<;ao. 

No que se refere aos diferentes equipamentos de acesso (sintetizadores 
de voz, linhas braille e ampliadores de caracteres), sao apenas diferentes 
formas de aceder ao discurso informatico, optando cada pessoa peio inter
face que melhor se ajuste as suas capacidades e/ou possibilidades econ6-
micas (1)-(3). 

Sem nos rendermos a urn optimismo facil, parece-nos legitimo concluir 
que a informatica proporcionani, progressivamente, transformacroes impor
tantes no futuro das pessoas cegas. Ao garantir-Ihes uma maior autonomia 
no acesso a informa<;ao, a forma<;ao e a educa<;ao passarao apenas a 
depender da vontade, da capacidade e do empenho de cada pessoa defi
dente visual. 

Mas outros itinenirios se abriram recentemente as pessoas cegas, os 
da Internet, desde que se observem as adequadas e especificas normas de 
configura<;ao no cibertexto. Saber como guardar a informa<;ao, se em casa 
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em CD-ROM, ou numa gigantesca biblioteca com a dimensao do universo 
a que se tern acesso directamente de casa, ou de outras formas ainda nao 
imaginadas ou consumadas, e uma questao, nalguns casas, que tambem ja 
lhes e acessivel com perfeita independencia e autonomia. 

No que respeita as imagens, e sempre aconselhavel elaborar-se uma 
pagina altemativa em modo texto (deveria haver mesmo legislac;:ao rigorosa 
de caracter intemacional que impusesse essa altemativa), de forma a que as 
pessoas cegas tenham a descric;:ao da imagem transmi tida. Isto porque os 
softwares especiais para voz sintetizada e para braille ainda nao descodi
ficam (muito provavelmente nunca descodificarao) imagens, mapas, esque
mas ... E neste dominio que os responsaveis pela acessibilizac;:ao da infor
mac;:ao e da cultura a todos os individuos (sem marginalizac;:oes) tern que se 
manter permanentemente atentos, no sentido de que (e sempre) a evoluc;:ao 
informatico-tecnoI6gica, no campo da imagem, se processe com altema
tivas que permitam as pessoas cegas uma perfeita independencia e autono
mia no acesso a informac;:ao sucessivamente disponivel no ciberespac;:o. 
Nesta acepc;:ao, ja em Portugal (0 primeiro pais europeu a tomar a inicia
tiva nestas questoes) se estuda e esta em implementac;:ao a adequac;:ao da 
Internet a necessidades especiais, a cargo do GUIA - Grupo Portugues pelas 
Iniciativas em Acessibilidade, que e uma associac;:ao nacional, da responsa
bilidade do Eng.o Francisco Godinho, da Universidade de Tras-os-Montes 
e Alto Douro, cujo site e www.acessibilidade.net. 

Estamos hoje em contacto permanente e instantaneo com uma multi
plicidade de mundos da experiencia que se situam fora do horizonte da 
nossa percepc;:ao espontanea, fazendo com que a nossa percepc;:ao da reali
dade ultrapasse cada vez mais as barreiras de espac;:o e de tempo que deli
mitam os quadros de referencia da nossa percepc;:ao da realidade e 
as fronteiras do nosso mundo (4). Complexos e sofisticados dispositivos 
de informac;:ao, como 0 telefone, 0 cinema, os jomais, a radio, a televisao, 
os satelites de telecomunicac;:oes, 0 telefax, 0 correio electr6nico, os discos 
compactos, 0 computador, as redes e os sistemas integrados de servic;:os 
teiematicos, fazem parte' do nosso dia-a-dia, definem novos horizontes da 
nossa experiencia, alargando a esfera de percepc;:ao e de intervenc;:ao no 
mundo, eiaborando a nossa pr6pria representac;:ao da realidade. 

Hoje em dia, sem sairrnos do nosso quarto ou da nossa sala de estar, os 
sistemas de inforrnac;;:ao poem 0 mundo inteiro ao nosso alcance. E por isso 
que, hoje, dificilmente poderiamos imaginar a nossa vida sem estes dispo
sitivos mediaticos que passaram a fazer parte integrante dos nossos pr6-
prios 6rgaos de percepc;:ao, da perceptibilidade dos nossos sistemas senso
riais. 0 telefone e a radio sao autenticas pr6teses auditivas do homem do 
nosso tempo (a que as pessoas cegas, mais do que ninguem, recorrem, para 
tambem ampliarem e sedimentarem conhecimentos), a teievisao projecta 
a nossa visao (0 nosso conhecimento, 0 nosso saber) ate aos confins do 
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planeta, os computadores substituem cada vez mais a componente med;
nica da nossa mem6ria e facultam, sobretudo as pessoas cegas, uma 
extraordimiria extensao dos sistemas sensoriais (principalmente do tacto e 
do ouvido), da perceptibilidade extereoceptiva, da aten<;:ao e intui<;:ao, da 
mente e da conscienciaJiza<;ao, mediante 0 contributo da informatica e 
das novas tecnologias deja decorrentes, os softwares e os interfaces especf
ficos. Os dispositivos e!ectr6nicos da informa<;:ao permitem ultrapassar 
cada vez mais as limita<;:6es do espa<;:o, do tempo e dos handicapes que, ate 
ha pOlleD tempo, nos mantinham relativamente confinados a comunidade 
(segregacionista ou nao) que nos tinha visto nascer, viver (ou vegetar), cres
cer e perecer. 

Neste universo de grandes e espantosas afirma<;oes, as questoes comu
nicacionais ligadas a algumas pessoas com determinadas deficiencias 
surgem, por vezes, problematicas por sua pr6pria natureza. Estas pessoas, 
a partida, of ere cern (nalguns casos) serios obstaculos e profundas desvan
tagens para que 0 percurso do seu desenvolvimento cognitivo e comunica
donal se processe minimamente equilibrado e coerente. 

Por for<;:a dos resultados experienciais e culturais, bern como das 
«conquistas» no ambito da informatica e das novas tecnologias dos ultimos 
tempos, quanta a importancia fundamental da comunica<;:ao no desenvolvi
mento pessoal e social, os tecnicos interventores nos dominios da defi
ciencia e da reabilita<;:ao s6 muito recentemente despertaram para esta 
vertente principal e tao indispensave! na sua interven<;:ao e imprescindivel 
para a prossecu<;:ao dos objectivos da equipara<;:ao de oportunidades em 
toda a sociedade humana. E n6s facilmente deduzimos quanta representa e 
quaD gratificante e para os cidadaos portadores de deficiencia sentirem que 
sao entendidos e aceites sempre que tentam comunicar! Quanta mais 
extenso e aprofundado e 0 acto comunicacional destas pessoas (as que 
apresentam significativas dificuldades sobretudo ao nive! cognitivo), mais 
extensa e aprofundada se enraiza a sua integra<;ao em todos os dominios 
da vida social. 

Estamos dentes de que as vantagens da tecnologiza<;ao da tiflografia e 
da acessibilidade da inforrna<;:ao as pessoas cegas ampliam a sensibilidade 
tactil, porventura ja aumentada (no plano da extereocep<;:ao e antecipa<;:ao 
perceptiva), em que determinados receptores sensoriais extereoceptores 
- celulas nervosas especializadas - informam com mais precisao 0 sistema 
neIVOSO central sobre 0 estado do ambiente (externo ou organico) ou sobre 
as altera<;:6es deste estado sob a actua<;:ao de estimulos (conforme referem 
English and English, 1964, e Schmidt, 1980). 

Cabe aqui referir que, no plano social, 0 ouvido escorreito representa 
para 0 indivfduo urn factor indispensavel, para se relacionar com 0 seu 
seme!hante e nao ficar isolado numa comunidade em que, para chegar 
a compreensao do mundo que 0 envolve, necessita da sensibilidade, da 
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audibilidade e da inteligibilidade que s6 0 complexo mecanismo da audi
~ao, da cultura da escuta, the permite adquirir. 0 sentido da audi~ao esta 
intimamente ligado a personalidade humana, em rela~ao com as fun~6es 
psfquicas do indivfduo, e fundamentalmente ligado ao percepcionamento 
das coisas numa enorme diversidade, podendo a pessoa cega ouvinte, desde 
que os sistemas actistico-sensorial e da perceptibilidade dos sentidos nao 
se achem obstrufdos ou condicionados por quaisquer circunstancias, ter a 
no~ao exacta do espa~o e dos obstaculos a sua volta, numa dimensao pluri
direccional e multidimensional. 

Para conferirmos a necessaria pragmaticidade a esta questao, temos 
vindo a desenvolver a importancia da adequac;:ao das novas tecnologias, 
a aprofundar evolu~6es do braille a braillo-informatica e da informa~ao 
anal6gica a digital (ou informa~ao estruturada), do equipamento informa
tico especffico de leitura e de escrita cada vez mais ajustado as necessidades 
especiais, dando relevo as perspectivas actuais da acessibilidade da infor
mac;:ao, no plano informatico-tecnoI6gico, 0 que faculta as pessoas privadas 
da sensibilidade visual urn futuro de maior e independente aces-sibilidade 
a informac;:ao e a cultura, de uma maior e eficiente autonomia, indepen
dencia e interac~ao, de uma mais ampla comunicabilidade e socia-bilidade, 
de uma mais proficua actividade s6cio-intelectual e s6cio-pro-fissional, 
«satisfazendo naturais exigencias pessoais e sociais, conforme 0 que defen
demos no livro Para uma Nova Comunicariio dos Sentidos: Contributos da 
Tecnologizariio da Tiflografia para a Amp/iariio dos Processos Comunicacio
nais, que saini em Dezembro pr6ximo. 

£, neste contexto que importa inscrever as incidencias do progresso 
das novas tecnologias da informa~ao que vieram dar novos rumos ao 
mundo, neste caso, da reabilit~ao, designadamente a computoriza~ao, as 
ajudas tecnicas e Qutros meios auxiliares de processos comunicacionais, em 
especial da leitura e da escrita. Cada pessoa com deficiencia pode desen
volver ao longo da sua vida, em consonancia com as suas capacidades 
designadamente cognitivas, 0 seu pr6prio sistema de comunicat;ao consti
tuido par formas verbais e naD verbais, orais e naD orais, atraves do som, 
da escrita, dos graficos, dos movirnentos corporais, de modo variavel e 
evolutivo. 

No que concerne ao sistema de comunica~ao das pessoas deficientes 
visuais, cujo contacto com 0 mundo exterior se estabelece fundamental
mente por intermedio dos sentidos do tacto e do ouvido, do odorato e ate 
do gosto, simultaneamente com 0 cultivo e exercfcio da perceptibilidade 
dos sistemas sensoriais, foram desenvolvidas as capacidades tacteis e audi
tivas, hoje maximizadas com 0 contributo informatico-tecnoI6gico, sendo 
possivel aceder automaticamente aos textos em caracteres comuns atraves 
de terminais braille e/ou de voz sintetica, ou de softwares especiais para 
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amplia<;ao dos caracteres vulgares de forma a poderem ser lidos por 
pessoas ambliopes, entre os quais destacamos: 

- 0 novo Braillex EL 2D 40, da EH. Papenmeier, que tern incorporada 
uma « barra de acesso meil»,· a qual permite navegar pelo ecra sem 
tirar as maos de cima da linha braille. 

- Magnilink, que possibilita as pessoas com residuos visuais experi
men tar os circuitos internos de TV Colibri, da Low Vision Interna
tional. 

- 0 novo LP DOSlWindows e 0 Lunar 95, sistemas de amplia<;ao muito 
versateis que se ajustam facilmente as necessidades do utilizador, e 
que substituem, com vantagem, 0 novo sistema de amplia<;ao que 
a Microsoft colocou no Windows 98. 

- 0 leitor de ecra Supernova, da Dolphin Computer Acess, que trabalha 
com linhas braille (designadamente Alva e Brailex) e com sintetiza
dores de voz (entre os quais 0 Apolo e 0 Orpheu), tendo tambem 
amplia<;ao de caracteres. 

Presentemente, a oralidade, em casos especialmente justificados, 
tam bern ganha uma esperan<;a de vida incomensuravei, durativizavei peia 
ac<;ao das potencialidades das novas tecnologias da informa<;ao, as quais 
vieram revolucionariamente contribuir para a inovac;ao e ampliac;ao do 
horizonte das artificialidades da linguagem e, por consequencia, possi
bilitar a acessibilidade de todos os cidadaos, escorreitos ou nao (salvo as 
6bvias excep<;6es), ao inexaurivel universo da comunica<;ao e da cultura da 
sociedade contemporanea. Estamos na era da linguagem integrada e da 
respectiva tecnologiza<;ao, encontrando-se as pessoas portadoras de defi
ciencia (designadamente as deficientes visuais) cada vez mais integradas 
no mundo da informa<;ao, como utilizadoras (mesmo como produtoras 
ou programadoras) deste universo comunicacional (I). 

As potencialidades das tecnologias da informa~ao na acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficH~ncia a comunicac;ao e a cultura e, presente
mente, urn universe rico de inova<;ao, 0 que nos tern incentivado a aprofun
dar neste dominic cientifico 0 processo de sociabilidade, comunicabilidade, 
mobilidade, de autonomia e interac<;,:ao das pessoas cegas na sociedade, 
com fundamental incidencia na perceptibilidade dos sistemas sensoriais 
alternativos ao cia vista, equacionando a interligac;ao sensorial e a percep
<;ao haptica, na tiflografia e braillologia, numa perspectiva logografica e 
hist6rico-cultural, atribuindo especial relevancia as vantagens da tecnolo
giza~ao da tiflografia, como inquestionavel instrumento intelectossocial 
integrador destes indivfduos na cultura actual. Ao mesmo tempo, estamos 
cientes de que 0 braille e a sua tecnologiza¢o constituem, de certo modo, 
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uma nova Iinguagem que vern acrescentar fun90es tacteis a uma Iinguagem 
puramente cerebral, intelectual, que era a oralidade, embora a oralidade 
pressuponha uma certa tactiliza9ao, tendo 0 braille, na escrita moderna, a 
vantagem de acrescentar uma modalidade sensorial que tern estado quase 
completamente afastada das ciencias da comunica9ao: 0 sentido do tacto, 
pelo qual passam todos os outros sentidos e que protagoniza a dor e 0 
prazer e os ingredientes constitutivos da excelsa beleza, ou da abominavel 
satura9ao, que culminam no intelecto (5)-(6). 

Na realidade, a utiliza9ao das novas tecnologias da informa9ao e de 
indiscutivel interesse para forma<;ao e consequente integra<;ao das pessoas 
cegas, aos mais diversos niveis. Nao obstante as enormes vantagens trazidas 
pelas novas tecnologias da informa9ao para 0 processo de informa9ao, 
forma9ao e integra9ao s6cio-profissional das pessoas cegas e amblfopes, 
importa manter uma permanente aten9ao sobre 0 sentido da evolu9ao 
tecnol6gica, para impedir que ela se transforme em mais urn factor de 
segrega9ao. Sao as entidades competentes (oficiais e particulares) que deve
rao promover aC90es de forma9ao que garantam a difusao das tecnicas 
e meios informaticos de acesso a informa9ao e que deverao com bater 0 
fen6meno da info-exclusao e ciber-exclusao, designadamente atraves da 
rede de centros de forma9ao da Funda9ao para as Novas Tecnologias. 
Recentemente, tam-bern a "Conferencia Iberoamericana del Braille», reali
zada em Buenos Aires nos dias 14 a 17 de Setembro de 1999, reconheceu a 
imprescindibilidade das novas tecnologias, com os necessarios ajustes, ao 
servi90 das pessoas cegas de todo mundo. 

Cientes de que alguns autores defendem com inquestionavel rigor cien
tifico 0 problema da linguagem, tendo por detras a ideia da teoria da visao, 
muito embora reconhecendo essa incontestabilidade, procuramos justificar 
urn alargamento do paradigma da comunica9ao, uma vez que a comuni
ca9ao e algo de urn pouco mais complexo, interagindo em n6s alguns dos 
seus elementos de forma quase inconsciente, pelo que propomos urn 
modelo alargado, a partir de conceitos redimensionantes que apresentamos 
- 0 da visao, 0 da perceptibilidade dos sentidos (no que se integram a 
aten9ao e a sensibilidade aumentadas) e 0 da tecnologiza9ao da infor
ma9ao, sobretudo da tiflografia - radicados nos restantes sentidos, para 
compensarem a ausencia da visao, dando-nos hoje as novas tecnologias DaD 
56 urn suplemento da visao, como uma visao mais completa das coisas, 
criando. sobretudo para as pessoas cegas, uma «visao» em alternativa e 
desinibida de metaforicidades (I). 

Em suma, as tecnologias, mais do que instru.mentos, sao configura
dores da experiencia, podendo refor9ar 0 humano, mas podendo tam bern 
po-lo em causa (7). Deste ponto de vista, elas tern de Ser integradas num 
complexo que articule as tecnologias e as seus interfaces com as sentidos 
e 0 mundo. Trata-se, em certa medida, de uma questao de indole tecnica e 
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de urn suplemento dos sentidos, mas, essencialmente, de usar as possi-bili
clades tecnicas para criar novas fonnas de experiencia, novas formas 
de vida. 

Sabemos que toda a soluc;:ao dada a urn problema levanta novos pro
blemas, principalmente quando 0 problema original e profundo e a soluc;:ao 
apresentada e corajosa (Karl Popper, 1982). Na verdade, nao temos duvidas 
de que nos impulsiona uma grande ansiedade e coragem para aprofun
darmos esta questao, mas tam bern DaD temos igualmente duvidas de que 
investigamos esta problematica animados pela prudencia e pela conscien
cializac;:ao da sua complexidade tifiol6gica no ambito das ciencias da Comu
nica<;ao, propondo a incIusao e sistematiza<;ao de uma vertente comunica
donal nova a descoberto neste dominio. 

Embora 0 mundo nem sempre mude com uma mudanc;:a de paradigma, 
contudo. depois dessa mutac;ao, estamos convictos de que 0 cientista 
passara a trabalhar num «mundo diferente» (Thomas Khun, 1996). 

Desde a mais remota antiguidade que se entende que cada pessoa e urn 
universo inexaurlvel de descoberta. 0 tacto dos nossos sentidos, a mara
vilhosa faculdade que e a percepc;:ao dos sentidos - designadamente desde 
a fenomenologia da percepc;:ao it teoria dos sentidos, ate aos contributos 
das psicologias da estrutura e da psicologia genetica, bern como, mais 
recentemente, da realidade virtual, que nos demonstra a existencia de 
cinquenta e cinco sentidos (em vez de, apenas, os cinco cIassicos) - que 
todos possufmos, tern sido profunda e injustamente subjugada pela hiper
valorizac;:ao do sentido da vista. Quisemos acorda-Ia, Iiberta-Ia, reabilita-Ia 
e conferir-Ihe 0 poder a que eIa tern direito, poder que ela sempre teve, mas 
que nunca Ihe foi reconhecido. Temos agora a gratificante e feliz oportuni
dade de 0 demonstrar e apercebermo-nos de quaD importante e imprescin
divel eIa e para todos n6s, sobretudo como fen6meno 
tiflo-s6cio-cornunicacional e tiflo-interactivo. 

Conclusao 

A capacidade criadora, a inteligencia e a sensibilidade do Homem cons
tituem 0 m6bil e a inexpugnabilidade da evoluc;:ao do mundo e do progresso 
a tados os niveis, do redimensionamento e da ampliac;ao de potencialidades 
e capacidades hurnanas, da transforma<;ao das rnentalidades. E ai ternos a 
ciencia e a tecnica informaticas a ajudar a operacionalizar com rnais efica
cia e rapidez a vida das sociedades, das pessoas com disfun<;6es sensoriais 
e as consequentes dificuldades especificas, designadamente no acesso a 
informa<;ao e a cultura, lacuna que, sobretudo nos nossos dias, tern vindo 
a ser progressivamente colmatada com 0 fabuloso contributo da informa
tica e das tecnologias dela decorrentes. 
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As perspectivas actuais na acessibilidade a informa~ao e a cultura, no 
plano informatico-tecnologico, enunciam, para as pessoas privadas da sen
sibilidade visual, urn futuro de maior e independente acessibilidade a 
esse inexaurivel universa, de uma mais amp]a interac~ao humana, mas 
cujo progresso dependeni sempre das permanentes actualiza~ao e ade
qua~ao da operacionalidade e funcionalidade informatico-tecnologicas, 
reconfigurando, em ajustadas alternativas, a predominante tendencia para 
se privilegiar, cada vez mais, a imagem. 

Mas a cultura dos sentidos, que se traduz na ampliac;.ao cia sua percep
tibilidade, maximizada pelo contributo informatico-tecnologico, leva-nos a 
concepc;.ao e construc;.ao de urn novo olhar sabre as potencialidades sen
soriais (num mundo diferente sem info-exclusoes) na sociedade que todos 
constituimos e somos, emergindo urn novo (porque inclusivo e alargado) 
paradigma comunicacional. 

A investiga~ao, estudo e sistematiza~ao desta vertente comunicacional 
alternativa, sobretudo para as pessoas privadas do sistema sensorial visual, 
preenche uma lacuna - cuja existencia consideramos inadmissfve1 na vira
gem do milenio - no horizonte das Ciencias da Comunica~ao, antecipando 
novos rumos da sua objectiviza~ao para que a identidade e 0 saber se 
renovem, se intensifiquem e se ampliem. Vestimos esta problematica, que
remos compartilha-Ia para, com essa partilha, desmistificarmos concep~oes 
desconexas e sem fundamenta~ao experiencial e teorica, dando corpo inilu
dive! a este tao esquecido (ou negligenciado) dominio tiflo-socio
-comunicacional e tiflo-interactivo. investigac;.ao que constitui urn marco 
historico nas areas da Tiflologia e das Ciencias da Comunica~ao. 

Nesta perspectiva, propomos a inclusao nos curriculos academicos 
dos cursos de Ciencias da Comunicac;;:ao uma vertente comunicacional que 
contemple a global perceptibilidade sensorial e as linguas naturais e as 
linguagens artificiais especiais, reconfigurativizando a abrangencialidade 
do paradigma comunicacional, ampliando-o com a inclusao da lingua 
gestual (lingua natural para as comunidades surda e surdocega) e lingua
gens artificiais - designadamente tiflografia (braille e braillo-informatica), 
para as pessoas cegas e eventualmente surdocegas, dactilologia, para as 
pessoas surdocegas, sistemas de comunicac;;:ao por irnagens (em especial 
pictogramas e ideogramas), para as pessoas do universo da deficiencia 
mental (media, ligeira, profunda e multideficiencia) - de forma a que nin
guern (se assim 0 entender) futurarnente venha a concluir uma licenciatura 
nesta area desconhecendo processos comunicacionais indispensaveis ao 
progresso das sociedades e do mundo no plano da interac~ao humana 
aos mais diversos nfveis. 

Em suma, 0 que importa e sairmos de uma certa utopia, sem a abando
narmos, porque nos alimenta 0 imaginario enos retempera a esperanc;;:a 
(nao sonhar sem realmente conhecer, mas conhecer efectivamente para 
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sonhar depois e revolucionar enta~), e mergulharrnos na realidade, no 
possive!, vencendo deterrninadas fantasias e conquistando aspectos impor
tantes quer para a educa~ao integral quer para a educa~ao e cultura nos 
grandes valores - verdade, justi~a, solidariedade, porque nao tambem ser
vi~o, respeito pelo outro, esperan~a ... - valores que engrandecem as pes
soas e a sociedade, numa visao global da pessoa humana, da sociedade, da 
ciencia, do mundo e da vida, a luz de um sistematico debate e interioriza~ao 
dos nobres e altos. vivificantes e frutfferos valores espirituais, marais 
e civicos (8). 

A utopia e cultura, nao ha cultura sem utopia: somos impelidos pe!a 
utopia e disciplinados pe!a cultura. 0 ser humano esta em permanente 
busca do mais ser, 0 que nos remete para a premente necessidade de se 
criarem as necessarias condic;6es para que todo 0 nosso corpo possa «ven> 
e comunicar, fruir a exce!sa beleza da vida que e de todos nos, que todos 
constituimos e que somos capazes de melhorar em favor de todos, sem 
excep<;:6es. 

Na realidade, e rematando de forma propositadamente metaforica 
- porque reconhecemos a for~a e 0 alcance que representa a metaforicidade 
(como deterrninada poesia) na expressao do pensamento -, TODO 0 NOSSO 
CORPOVE: 

Desconstruo um conceito de visa.o 
Em favor de outro as vezes hibernado: 
Desperto outros sentidos noutro ver. 
Desipervalorizo a sensayiio 
De aos olhos tudo estar subordinado: 
Todo 0 corpo se ve e ve acontecer. 
Todo 0 corpo est" em busca do mais serf 

"OS dados estao lan<;:ados». Refor~ando este remate tambem existenci
a1ista, havemos de fazer mais em prol da dignifica~ao da pessoa humana e 
do consequente engrandecimento da sociedade e do mundo, todos (sem 
exclus6es), havemos de «ven> para melhor crer. 
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