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EM TORNO DA MEDIA(:AO E DA CONSTITUI(:AO 
DA EXPERIENCIA 

JOSE ANTONIO DOMINGUES· 

«Um inesgotdvel desejo de nascer 
ou ser 0 odor da terra. Quem e a inc6g

nita soberana?» 

(<<Mediadora Caminhante» in ANr6NIO 
RAMos ROSA, Mediadoras) 1 

1. Ha urn pensamento que diz que onde quer que seja requerida uma 
organiza<;:ao ha media<;:ao. E assim na l6gica, para articular premissas, no 
conhecimento, para explicar 0 dado segundo leis ou principios, ou no 
dominio da ac<;:ao pratica, para fazer do comportamento uma conduta regu
lada. Segundo este pensamento, ha espa<;:o para a media<;:ao e para 0 

imediato, este ultimo figurado pela desuniao, e tambem que a media<;:ao e 
uma resposta it mesma. Ela e pensavel, como em Walter Benjamin, a partir 
da ideia de uma ceria experiencia cesurada e que reclama uma estrategia de 
recomposi<;:ao 2. Lida directamente com a tensao, com 0 que nao combina, 
com a oposi<;:ao, e tern por finalidade garantir estados homogeneos e 
desconflitualizados. Neste ambito, a cultura surgira como 0 grande campo 
de exercicio das estrategias de unifica<;:ao do disperso em que a media<;:ao 
se transforma, 0 espelho delas 3. 

* Universidade da Beira Interior, Covilha. 
1 Cf. Ant6nio Ramos ROSA, Mediadoras, Lisboa, Ulmeiro, 1985, pp. 17. 
2 Cf. Walter BENJAMIN, Origem do drama barroco alemdo, S.Paulo, Brasiiiense, 1984. 
3 Cf. Jose A.Braganr;a de MIRANDA, Notas para uma abordagem critica da cultura, pp.8 

(texto policopiado) 
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Vma leitura modema, feita por Baldwin, sublinha ainda que ela 
consiste na referencia que uma experiencia faz a outra para que Ihe seja 
dada uma significac;:ao.4 Diz que algo e mediato ou obtido por mediac;:ao 
tendo em conta que a sua presenc;:a nao e dada directamente, e indicada por 
outra presenc;:a, essa sim dada e presente. A mediac;:ao surge estruturada 
como representac;:ao. E representar, assinala Debray, «e tomar presente 0 

ausente 5. E dar aver 0 que nao se ve. E tomar proximo 0 distante. Mais que 
evocar, e substituir, aparecer em vez de. 0 nascimento da media<;ao faz-se, 
deste modo, por ocasiao da morte do real. Para cumular a sua falta. Para 
aliviar a chaga aberta pela ausencia ontologica. Em virtude de 0 directo 
do mundo nao se poder dar, haver falta do original do mundo, da ime
diatidade, da condic;:ao selvagem, em seu lugar aparece uma copia, uma 
dobra, uma traduc;:ao. Por conseguinte, a mediac;:ao desempenha uma 
func;:ao, apresenta-se como esquema operatorio relativamente a insufi
ciencia detectada na experiencia. E tipo urn pharmakos 6 Todavia, assim 
como tern a possibilidade de fazer a ponte entre quem enfrenta a me
diac;:ao e 0 que ela mediatiza, de evocar no visivel urn invisivel, de 
permitir que 0 sujeito estabelec;:a com 0 inacessivel urn contacto, uma 
comunicac;:ao, tern tambem a possibilidade de a ele se sobrepor e advir no 
unico ser objectivamente real. Acabara por se constituir referencia. 
Operando na divisao entre mundo de ser e mundo de sentido, a mediac;:ao 
cabera unir 0 que se encontra separado e tomar visivel 0 que nao se pode 
tomar visivel. 

A alma da mediac;:ao e, como demonstram as Kolossoi gregas, por 
urn lado a filiac;:ao profunda, a Iigac;:ao intima a sua procedencia, de onde 
emana e encontra justificac;:ao, e por outro a distancia, a incomensurabili
dade relativamente ao que e mediatizado 7. A separac;:ao e uma virtude 8. 

Eis 0 que podemos depreender da critica de Debord em A Sociedade do 
Espectaculo. Ela ai incide sobre a mediac;:ao autonoma, que podemos 

4 Cf. James Mark BALDWIN, Le medial et l'immediat, Paris, Librairie Felix Alean, 1921, 
p.3. 

5 Cf. Regis DEBRAY, Vze et mort de ['image, Paris, editions Gallimard, 1992, p. 49. 
6 Reah;:a-se a ambivalencia da media~o, que podendo ser cura tambem e morte. 

Cf. Ibidem, p. 50. 
7 Cf. Carlo GINZBURG, «Representation: lemot, l'iclee, la chose» in Anna/es, novembre

-decembre 1991, n.o 6, pp.1219-1234. As ko/assai tomavam 0 iugar dos mortos e de certo 
modo continuavam a sua exist~ncia terrestre. 

8 Gilbert Durand frisa que a media9ao deixa de funcionar se llaO hOllver distanciaC;ao. 
Nesse caso estaremos perante uma presen~a que nao evoca uma ausencia, algo de funda
mentalmente OUtro e que, portanto, nada significa. A significac;ao e concebida como tendo 
de ocorrer sempre na perspectiva da delega~o. A presen\4 que nada evoca, e nao podendo 
evocar-se a si, 0 que seria contradit6rio, nao significara. Cf. Rene ALLEAU, A crencia dos 
simbolos, Lisboa, Ed.70, 1982, p. 256. 
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contrapor a heteronoma, aquela que deve 0 seu ser a coisa que medeia. 
A media<;:ao da critica de Debord converteu-se em primeira natureza. 
Deixou de ser meio e passou a fim. A ultima consequencia da produyao 
de urn mundo assim consiste na entrega a realidade virtual e ficticia 9. 

Ha urn outro pensamento que absolutiza a condi<;:ao medial. Todos 
os dominios da experiencia sao media<;:ao. Desde logo, uma sua contex
tualiza<;:ao - que e trabalho politico, etico, gnoseologico, tecnico ou logico -
resulta inutil. Latour expoe que 0 mundo apresenta-se como uma extensa 
mediac;ao, onde convivem. em simultaneo. os mediadores mais hete
rogeneos: este texto, coisas naturais, tecnicas, ciencias, seres de ficc;ao, 
religioes pequenas e grandes, a politica, os tribunais, as economias e as 
idiotices 10. Por esta ordem de ideias, nao se esta em lugar ou tempo algum 
com 0 imediato, com significado de imanente. 0 pensamento da media<;:ao 
e, necessariamente, transcendente, de uma «transcendencia sem contra
rio» 1l A propria natureza, simbolo generico da imediatidade ou sensi
bilidade original, nao e mais acessivel que a sociedade ou Deus. 
Na verdade nao ha imedia<;:ao, no sentido de algo exterior a media<;:ao. 
Se a presen<;:a das coisas e assegurada por uma delega<;:ao, uma tradu<;:ao, 
substitui<;:ao, 0 mais imediato e mediato. 0 mundo nao comporta divisao 
entre visivel e invisivel, entre aquilo a que se acede e aquilo que e 
inacesslvel, entre existencia e essencia. «Ser e sentido sao uma e mesma 
realidade» 12. 0 que permite existir as coisas e a delega<;:ao, e por esta que 
e possibilitado 0 permanecer em presen<;:a daquelas. 

A analise de Kantarowicz dos dois corpos do rei e de urn alcance dife
rente do manifestado por Debord, ainda que ambos ate stem a valencia da 
mediayao, enfim, que se vive numa geografia desenhada por ela, que tudo na 
terra e delega<;:ao. Mas se para Debord a media<;:ao e aberta por uma 
metafisica da separa<;:ao, se fundamenta nela, para Kantarowicz a media<;:ao 
abre para uma alteridade do mesmo, urn desdobramento. Os dois corpos do 
rei sao 0 corpo natural e 0 corpo divino. Urn e outro estiio presentes simul
taneamente. 0 modo natural do rei convive com 0 modo divino do rei. Urn 
esta com 0 outro. Em nenhuma circunstiincia urn expulsa 0 outro. Na uni
dade do rei vigora uma especie de alteridade intema. Nao e dois, e urn. A ima
nencia e transcendente, a transcendencia e imanente. 0 mortal e imortal 13. 

9 Tematica que 0 conceito de simula~ao de Baudrillard desenvolvera. Cf. Mark TAYLOR e 
Esa SAARINEN, Jmagologies, London, N.York, Routledge, 1994, pratices 13. 

10 Cf. Bruno LATOUR, Nous n'avons jamais ete modemes, essai d'antropologie symetrique, 
Paris, editions La Decouverte, 1997, pp. 177. 

11 Ibidem, pp. 176. 
12 Ibidem. 
13 Cf. Ernst KANTAROW1CZ, Les deux corps du roi, Paris, Editions Gallimard, 1989. 
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2. Em termos de uma antropologia da questiio, Stiegler esclarecera 
que a origem do humano como mediador reenvia para 0 facto deste 
estruturar 0 vivo segundo modos nao-vivos. 14 «A vida e inscri~ao no n3.0-

-vivo» 15. Organico e inorganico, lange de se oporem, comp6em-se. Urn nao 
esta na dependencia do outro. A origem e de «con-venance» ou de chegada 
ao mesmo tempo dos dois 16. «0 Homem nao e urn milagre espiritual, que 
de urn momenta para 0 outro se viesse juntar a urn corpo previamente 
dado, onde 0 «mental» se viesse agrafar ao «animal» 17. A condi~ao 
protesica ou tecnol6gica aqui abordada «nao e suplemento de qualquer 
coisa, nao substitui alga que existiu antes e se perdeu: e urn reunir}) 18. 

A pr6tese nao e uma extensao, urn prolongamento, e 0 que constitui 0 

pr6prio corpo. Nao e meio, e fim. Reconhece que 0 trabalho da media~ao 
e 0 unico que e visivel, por isso ele e fim. 0 ponto de partida de Stiegler nao 
e uma qualquer essencia, mas a existencia que se faz nos mediadores, nos 
agentes, nos actuantes, 0 que turva 0 trajecto que as metafisicas assumiram 
ao pretenderem descobrir 0 fundamento (Grund) de onde se adequariam 
as diversas ordens do real, incluindo as do Homem. Turva-se certamente 
o discurso de descoberta do que do passado age em direc~o ao futuro. 
A exterioridade do Homem e a sua interioridade. 0 dentro e 0 fora. Urn e 0 

outro, constituindo-se ambos em simultaneo. E nas marcas da finitude que 
o Homem se infinitiza 19. Simb6lico, tecnociencia e digital, entre outras 
media~6es, constituindo exemplo da maieutica (evolu~ao) brenhosa de 0 

humano atravessar 0 vivo e explicando a sua natureza medial intrinseca, 
nao sao algo de transcendental que se acrescenta ao natural 20. Nao ha 
de urn lado 0 dado e do outro 0 adquirido. Todo 0 Homem e media~ao. 
o simb6lico nao se acrescenta ao material como algo de espiritual, porque 
o material acontece com 0 espiritual. 

Em Rousseau e CondilIac, a imedia~ao do humano apresenta-se como 
algo de dificil aicance, mas que e importante recuperar. E recupera-se, 
respectivamente, nUID por uma fiq;ao especulativa e no Qutro por uma 
imagem. A equa~ao «X + Y =» de Rousseau busca a valencia da primeira 
inc6gnita, do «X», eIiminada a parte devida as media~6es culturais «Y», 
aceitando como ponto de partida 0 Homem actual «=». S6 atraves desta 
opera~ao regressiva, por completo ficcional, pois 0 que se obtem sempre 

14 Cf. Bernard STIEGLER, La technique et Ie temps, 1. La faute d'Epirnethee, Paris, Galilee, 
1994, pp.146. 

236 

15 Ibidem. p. 150. 
16 Ibidem, p. 162. 
17 Ibidem, p. 154. 
18 Ibidem, p. 162. 
19 Cf. Idem, «La croyance de Regis Debray» in Le debat, n.O 8, mai-aoo.t. 1995. p. 49. 
20 Ibidem, p. 48. 



e urn Homem civilizado de alguma maneira, se alcanc;:a imediatidade. 
o Homem imediato, natural, originario e selvagem e construido pela 
necessidade que ha de a todo 0 custo encontrar uma origem, urn ponto de 
referencia. A estatua de Condillac cumpre a mesma necessidade. A estatua 
representa a imediac;:ao absoluta, 0 que fica de residuo do Homem ao 
privar-se de toda a humanidade. Corresponde ao dado original que e 
ocultado numa construc;:ao que se faz pec;:a par pec;:a, etapa por etapa. 
Mediatizar nestas condil!(oes correspondera a insuflar vida nUID artificio 21. 

Posta a questiio em termos de uma incompletude nativa, a mediac;:ao e 
necessaria para passar ao resultado. Donde, e fundamental promove-la. 

o Homem e uma possibilidade total da mediac;:ao. «Ao descobrir-se 0 
primeiro lugar de vida», afirmara Folscheid, «0 primeiro silex, a primeira 
pintura, e ja 0 Homem que se descobre» 22. Inexiste num antes e num 
depois das mediac;:6es. Simplesmente nao e fora delas. E por elas que ele ai 
esta. Adopta-as como habitus (lat.), que dara em portugues habitac;:ao e 
vestimenta ou habito. Tudo 0 que mediatiza 0 Homem e seu lugar de vida 
e sua segunda pele. E nesse sentido que se diz que vestir a natureza e 
toma-la habitavel. Rodeia-se de pr6teses do mais diverso genero - virtudes, 
costumes, instituic;oes, meios de transporte, computadores - para criar 
urn ambiente favoravel a sua respirac;:ao. Vma condic;:ao de libertac;:ao para 
si, como faz questao de frisar Braganc;:a de Miranda 23. Mas enquanto 
realizam a func;:ao de colmatar uma especie de nudez pragmatica original, 
imediata, dada pela natureza, as mediac;:6es desenvolvem a definic;:ao 
essencial de roupagem (Ware).2. Na cultura actual a roupagem e entendida 
mais no sentido de algo onde 0 humano penetra e menos no sentido de 
simples inv6lucro (wrapping). «Ja nao nos satisfazem as superficies. 
Estamos a experimentar penetrar 0 impenetnivel, 0 ecra do video», diz 
Kerckhove 25. A expressao: «conhecemos 0 cyborg, e este somos n6s», de 
Rosanne Stone, ilustra 0 grau de imersao que hoje 0 corpo atinge na 

21 Rousseau e Condillac sao citados em Dominique FOLSCHEID, L'esprit de l'atheisme et 
son destin, Rennes, Editions Universitaires, 1991, pp.210-220. 

22 Ibidem, pp.183. Este considera a mediatizayao uma forma de alienac;:ao, urn obstaculo 
no acesso a verdade. As coisas, 0 Homem e Deus precisam de ser libertos da mediac;:ao. 
Cf. p. 234-236. 

23 Bragam;a de Miranda fala da astucia inerente ao humano como se tratasse de urn 
centro de liberdade que joga a seu favor e que evita que ele seja detenninado completamente 
por aquilo que cria. Cf. Jose Bragan9a de MIRANDA, «Fim da media~o? De uma agita~o na 
metafisica contemporiinea» in &vista de Comunica9do e Linguagens, 25-26, Real vs Virtual, 
org. Jose A. Bragan9a de MIRANDA, Lisboa, Edi90eS Cosmos, 1999, (293-330), p.320 (nota 2). 

24 Cf. D. FOLSCHEID, op.cit., p.185. 
25 Cf. Derrick de KERCKHOVE, The skin of culture, investigating the new electronic reality, 

Toronto, Sommerville House Publishing, 1995, p.138. 
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mediac;:ao maquinica 26. Tende-se para urn tal regime de fusao do sujeito 
com as maquinas que quase se oculta 0 facto de se continuar numa 
metafisica de separac;:ao. 

Espontaneamente, 0 Homem e tido como nao se completando a si 
mesma, como naD acedendo imediatamente a si, e dai toda uma economia 
da falta se desencadeia. E e porque ela abisma que a unica tarefa do 
mediologo e de a reparar. «Reparar, reparan>, diz Debray 27.0 pensamento 
da incompletude, que tern, para esta vertente da mediac;:ao, uma dimensao 
omni-historica, e que obriga it passagem do imediato para 0 mediato, ou 
do caos para 0 cosmos, da natureza para a cultura, da individualidade para 
a universalidade. Faz-se da passagem 0 problema dos problemas. Como 
canta Antonio Machado em Cantares ... «Todo pasa y todo queda, pero 10 
nuestro es pasar, pasar hacienda earninos, earninos sabre el mar.». 

Trata-se de urn modo de pensar marcado pelo dualismo, separac;:ao dos 
regimes do sujeito e do objecto, do natural e do social, do humano e do 
inumano, caracterfstica moderna, que esquece, segundo Latour, «0 

nascimento conjunto» 28. Esquece 0 comercio que as humanos sempre 
desenvolveram com as coisas, objectos, animais e Deus, a natureza com a 
cultura. Tudo 0 que nao constitui a humanidade mas com que ela se 
constitui. Paradoxalmente, e simultaneamente, encontra-se separada e 
unida a eles. Por isso, a surpresa maior nao e de uma passagem que 
privilegia 0 humano, mas de uma permanencia de todos os mediadores 
na prodw;.ao do mundo. «Nao somas n6s que acrescentamos arbitra
riamente a «dimensao simb6lica» a puras forc;as materiais. Estas sao tao 
transcenclentes, activas, agitadas, espirituais como n6s mesmos}), refere 
Jose A. Mourao 29. 

3. 0 campo da mediac;:ao ve-se assim disputado por dois pensamentos 
adversarios, numa especie de permanencia no tempo, sob moldes 
diferentes, da adversidade que caracteriza a oposic;:ao que 0 Cristianismo 
move ao religioso que irrompe ao nfvel da concep~ao mftica. Os actores de 
hoje representam papeis antigos. Historicamente nao ha duvida que a expe
riencia do Homem se constitui na liga~ao a media~o e que a religiao e a sua 
grande genealogia. Todas as mediaC;:6es eram capturadas por ela. A religiao 

26 Cf. Allucquerque Rosanne STONE, «Recorcia¢es cla unidade Ou chegou a era cia 
maquina e tudo 0 que eu ganhei foi esta horrivel T-shirt» in Revista de Comunica9ao e Lingua
gens. 25·26. p. 69. 

27 Regis DEBRAY, Critique de La raison politique ou l'inconsciente religieux, Paris, Galli
mard, 1981, pp. 270. 

28 B. LATOUR, op. cit., p. 23. 
29 Cf. Jose Augusto MouRAo, 0 paradigma medio[6gico (texto policopiado). 
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detinha, com efeito, 0 grande poder constitutivo do mundo 30. Nas intui<;oes 
religiosas primarias ha. tantas for\;as mediadoras quantas liga\;oes ha 
para efectuar; faltar urn deus e ficar urn dominio da experiencia vital 
obscurecida. E 0 momento dos «deuses momentaneos», segundo Usener 31. 

As necessidades do quotidiano eJou os sentimentos de crise gerados a partir 
do mesmo conduzem a uma multiplica\;ao dos deuses, revelando-se toda 
a sua mobilidade e fugacidade. Como em Roma, onde 0 Panteao nunca 
esta completo ou, finalmente, como em Atenas, erguendo urn altar ao 
deus desconhecido, em sinal de permanecer para sempre a amea<;a da 
imediatidade, de restar urn lugar por onde 0 nao-deus se pode introduzir 
no mundo ordenado. Ocupar todo 0 territ6rio de media\;oes vale pelo exor
cismo do medo do regresso a urn passado tenebroso, ca6tico. Ao Wakanda, 
Manitu ou Orenda e atribuido 0 controlo do mundo 32. 

A imediatidade e vista como a fonte do mal no mundo e 0 seu combate 
e 0 facto que inaugura 0 debate sobre a media<;ao 33. 

o Cristianismo representa neste panorama uma ruptura. A media<;ao 
de Deus e como urn manto que 0 Homem ao nascer ve ja cobrir toda a sua 
existencia e do mundo. Por Deus, 0 Romem e 0 mundo sao transcendentes. 
Nao resta nenhum lugar para a imediatidade. Deus invade e submete a si as 
ordens c6smica e humana. Jose A. Mourao precisa que as teologias cristas 
da cria<;ao reflectem que Romem e mundo vern de Deus segundo uma 
l6gica da incama<;ao. Eles vern dele, «mas via constitui\;iio, segundo uma 
diferen~a ariginma e determinante, e nao via gera<;ao» 34. Deus nao criani 
no sentido de fazer passar urn nada para urn tudo e que 0 Romem poderia 
imediatizar, mas no sentido em que a essencia de Deus e diferenciante. 
Por Qutras palavras, toda a existencia e constituida Dum processo de trans
forma<;ao de Deus que resulta impossivel determinar 0 principio 
ou 0 fim. 

Para S. Paulo, 0 Cristianismo do Antigo Testamento ao nao actuar a 
partir da incama<;ao de Cristo falha mediologicamente 35. Com efeito, 
o Livro da Sabedoria distingue urn mundo de Deus e urn mundo do 

30 A perda desse pader nas sociedades contemporaneas e abordado par Jose A. MouRAo. 
Cf do autor: «0 sagrado entre 0 universo e 0 ~i.tomo» in Cenacu/o, 38. 150, (1998-99), Braga, 
Universidade Cat6lica Portuguesa, (63-72), p. 64. 

31 Citado por Ernst CASSIRER, Linguagem, Mito e Religiiio, Porto, Edic;oes Res, 1976, 
p.107. 

32 Ibidem, p. 109; 115. 
33 E curiosa que a associac;ao primitiva da mediac;ao com a magia seja uma constante 

entre as expressOes mediais mais racionais como as tecnicas. 
34 Cf. Jose A.MouRAO, op.cit., p. 70. 
35 Cf. Hehreus 8, 7. 
36 Cf. Sabedoria 2, 23-24. 
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demonio 36. E Job suplica a favor de urn arbitro que se interponha entre 
Deus e ele 37. Nesta fase, a linguagem da religiao e uma linguagem mito
logica, aparece alicer~ada num pensamento de ruptura de humano e divino, 
pecado e gra~a 38. A justifica~ao da elei~ao do povo hebraico e do seu exodo 
faz-se na percep~ao de urn abismo com Deus, procurando colmata-lo, como 
forma de reden~ao, com os mediadores mais heterogeneos 39. 

A grande altera~ao medial surge na concep~ao neotestamentaria, no 
momento em que e Cristo que concentra todo 0 papel da media~ao. Atraves 
da pessoa de Cristo, a religiao crista une a humanidade e a divindade. 
A incanIa9ao de Deus em Cristo culmina 0 que nao seria pensavel em 
termos de articular;ao das esferas da essencia com a existencia, do saber 
com a ac~ao, ou do pecado com a salva~ao. 0 que outrora tivera condi~ao 
assumidamente conflituosa e inconciliavel agora aparece unido. Inclusive 
a morte e mediatizada na ressurrei~ao. Morte e vida estao ligadas 40. 

A media~ao alcan~a, inclusive, 0 proprio Deus atraves da Trindade. 
Sera 0 referente ultimo da media~ao. 

A existencia de zonas obscuras na forma arcaica do religioso levanta
lhe urn problema que 0 cristianismo erradica. Referimo-nos a estrategia 
de estabilizar a experiencia, de a conter em determinados moldes ou 
quadros. Nao estando 0 Cristianismo neotestamentario afectado por esse 
mal nao tern de arquitectar nenhum plano especial. 0 que se depreende da 
expressao conhecida das Confiss6es de St~. Agostinho: «Deus e-me mais 
intima que a minha intimidade» e que 0 mais aMm e 0 mais aqui. A inti
midade e ja urn itinerario para Deus.41 . Ao contrario de outras religi6es, 
cujo problema e 0 de operar a passagem daqui para aMmo A divindade e 0 

piloto (Kubernetik6s) de urn sistema de controlo da experiencia, que relan~a 
o projecto cibemetico modemo, em que a motiva~ao principal de por fim 
a entTopia, ou peIo menos atenuar os seus efeitos, 0 levou a cria9ao de 
maquinas automaticas. Encontra-se 0 mesma principia na concep9ao 
do apeiron por Anaximandro, cujo objectivo era explicar a passagem do 
indeterminado ao determinado. Por «explicar a passagem» entenda-se 
dominar a passagem, formatando-a sob principios racionais. Para Hegel 

37 Cf. Job 9. 33-35. 
38 E pr6prio do arcaismo religiosQ, verificavel igualmente nas religi6es cia Mesopoti.mia 

e do Egipto. 
39 Moises, as Reis, as Sacerdotes, as Profetas, os Servos, 0 Espirito Santo, a Palavra e a 

Sabedoria preenchem 0 intervalo existente entre Deus e os homens. 
40 Articula~o que no Fedon de Platao tanta dialectica gerou! 
41 Que s6 se cumpre com a adesao livre do Homem, obstando-se, segundo Jose A. 

Mourao, a uma integra9ao plena do Homem em Deus. 0 Homem e semelhante a Deus, nao e 
urn ser divino. Inscreve a sua diferen9a na pr6pria diferen9a de Deus. E transcendente pela 
transcendencia divina. Cf. op. cit., p. 72 
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e a dialectica que encaixa a totalidade do real. Esta move-se de si a si por 
intermedio de urn processo gradativo. Em suma, 0 controlo da experiencia 
e 0 intuito que parece presidir ao funcionamento das media"oes que 
admitem a imediatidade, sejam elas teorias, tecnicas, divindades, normas 
au mandamentos. 

o que tern de observar-se a partir daqui e 0 aspecto do controlo desen
volvido por cada uma dessas media"oes. E atendendo Ii distin"ao operada 
por Bragan<;a de Miranda, hoi dais aspectos essenciais 42: 0 primeiro aspecto 
esta orientado para 0 controlo de natureza transcendente, sendo partilhado 
pela filosofia, ate Regel, e pela religiao. 0 controlo pertence ao absoluto e 
os tnlmites para 0 alcan<;ar incidem no relacionamento do fragmen
tario e do contingente com esse mesmo absoluto, por intermedio de urn 
ascetismo como 0 que a Alegoria da Cavema alude. 0 nucleo da media"ao 
joga-se na divisao do visivel e invisivel, da presen"a e ausencia; 0 segundo 
aspecto real"a os processos que remetem para 0 mundo dos instrumentos 
a eficacia do controlo. Privilegia as mediac;:oes imanentes ou tecnico
-cientificas herdadas do projecto de uma razao absoluta do racionalismo, 
da transmudac;:ao por Leibniz das qualidades do raciocinio para 0 calculo 
matematico. A divisao, no casa vertente, e quanta aos complexos motiva
cionais do esquema da instrumentalidade. A partida eles sao dois: urn e 
de natureza eminentemente tecnica e prende-se Ii ideologia cibemetica, 
designadamente ao facto de esta visar a estabilidade nas interac"oes 
comunicacionais fazendo deslocar 0 controlo para a maquina como forma 
de diminuir as incertezas e as imprecisoes da vontade do Romem. 0 outro 
motivo e de natureza humanista e explica a vontade do Homern em veneer 
a sua finitude atraves das suas pr6prias cria"oes 43. 

4. 0 enquadramento experiencial e colocado como problema da me
dia"ao, nao se questionando, todavia, a qualidade das experiencias em cada 
forma de media"ao 44. 0 tipo de experiencia e fomecido pela media"ao, 
como e melhor sugerido na analise do etimo gregG de mediador (mesites), 

42 Cf. Jose Bragan~a de MIRANDA, op. cit., pp. 298-303. 
43 Jose Manuel SANTOS questiona a prop6sito se este ideal nao consistira alga de desme

dido para a vida de urn ser radicalmente finito. Cf. do autor: «0 Virtual e as Virtudes» in 
Revista de Comunicafiio e Linguagens, 25-26, p. 522. 

44 Bragan~a de Miranda da algumas pistas nesta questao e alude a beleza das experien
cias, no sentido piat6nico, e a justic;a, no sentido da dike grega. Por outras palavras, se 
guardam as ideias de proporcionalidade e de repartic;ao igual. Cf. Jose A. Braganc;a de 
MIRANDA, «Ilusao arcaica, breve critica da globalizac;ao» in Le Monde Diplomatique, Iulho de 
1999, anol, n.o 4, p. 2. Lyotard refere-se a uma modalidade de presenc;a que e de co-pertenc;a, 
em que sao gerados processos de identificac;ao. Cf. Iean-Franc;ois LYOTARD, 0 Inumano, consi
derafoes sabre a tempo, Lisboa, Editorial Estampa, 1989, p. 121. 
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inforrnado e forrnado peia tradio;:ao crista do Novo Testamento e que se 
repercutiu no pensamento Ocidental e que a modemidade altera. 0 mesites 
naD e urn terceiro, urn inter-mediciria. urn arbitro que se posiciona no limite 
exterior do que visa mediar 45. 0 mediador entra no pr6prio processo de 
con-juno;:ao. Desenvolve 0 seu trabalho a partir do invisivei, como reconhece 
Bruno Latour, no irrepresentavel, mas e eie que produz 46 0 pensamento 
modemo simplesmente separa 0 que se encontrava unido: natureza e 
cultura, economia e sociedade, politica e religiao, global e local, humano e 
inumano, ceu e terra. «Nao misturemos!», eis a palavra de ordem que 
Latour descortina no espirito analitico moderno e que, paradoxalmente, e 
responsavel pela proliferao;:ao incontrolavel de hibridos 47. A filosofia de 
Hegel e bern urn exemplo do pensamento que evita as misturas quando 
descobre no Absoluto graus de ser e que cai nas misturas quando faz da 
contradio;:ao 0 motor da Hist6ria. Recusando a mediao;:ao, nao fala senao 
de mediao;:ao 48. 

Ate que ponto se pode falar em configurao;:6es de experiencia e 0 que 
as deterrnina? Hegel explica atraves da luta do Senhor e do Servo narrada 
na Fenomenologia do Espirito que 0 que esta em causa na Hist6ria nao e 
uma mera questao de sobrevivencia, mas de sobre-vivencia, uma questao 
de elevao;:ao da sua condio;:ao. A passagem pela alteridade, e por toda a carga 
de negatividade que ai se implica, justificar-se-a porque a experiencia nao 
se constitui espontaneamente. A mediatizao;:ao e fundamental, afigura-se 
como 0 ir it luta, decorrendo dai que uma dada realidade hist6rica se 
configura. Ou por outra, duas realidades hist6ricas distintas, que coexistem 
temporalmente, uma do Senhor e outra do Servo. A difereno;:a e marcada 
pela atitude face it mediao;:ao do outro. 0 Senhor arrisca a vida e 0 Servo 
teme pela sua. 0 Senhor vence porque teve foro;:a para polarizar a outra 
existencia. Manifestou, na terrninologia de Nietzsche, mals vontade de 
poder. A esses Ernst Yiinger apelida-os de figuras (Gestalten), que qualifica 
de potencias metafisicas, precisamente pelo caracter de irradiao;:ao de 
preseno;:a que as marca 49 Serao aquelas em tomo das quais a experiencia 
girara. Funcionarao como p610s de uniforrnizao;:ao, 0 que possibilita a 
forma~ao de urn estrato de experiencia ao mesma tempo diferenciado 
e homogeneo. Representa 0 momento da paragem da luta e 0 exercicio 

45 Cf. «Alianza» in Lothar Coenen, Diccionario Teo[ogico del Nuevo Testamento, Sala-
manca, Ediciones Sigueme, V.I, 1985, pp. 84-93; Cf. tambem J Tzm6teo 2, 5. 

46 B. LATOUR, op. cit., p. 53. 

57 Ibidem, p. 9. 
48 A media~ao e, a partida, 0 lugar da passagem, de uma imediatidade do ser a outra 

imediatidade. Seria apenas 0 movimento de rela~ao do ser consigo mesmo, no entanto 
constitui 0 verdadeiro lugar da vida. 

49 Cf. Ernst YONGER, 0 Passo da Floresta, Lisboa, Edi~Oes Cotovia, 1995. 
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do poder por parte do Senhor. Entretanto, outra luta se desencadeani, 
arredando a hip6tese do esgotamento da fun9ao de mediar por parte dos 
mediadores, bern como a contniria, a da sua assun9ao numa figura 
terminal so 

Bruno Latour, ao inves de Hegel, propoe que se fa9a urn trabalho de 
constitui\=ao da experiencia atraves da simetria, que consiste na convoca<;ao 
de todos os mediadores que actuam no mesmo tempo e no mesmo espa90, 
que habitam a mesma casa, e numa posterior interpretac;ao do vinculum, 
da passagem, da rela"ao que em conjunto geram. Nao passa pela convo
ca<;ao de representantes excepcionais, as figuras ilustres, mas do processo 
que resulta da interac9ao de todos os que permanecem em presen9a. 
A constitui¢o da experiencia refere-se ao acontecimento, ao lidar com 
a tensao, com 0 que nao combina, com a oposi<;ao, apreciando-se que a 
constitui9ao tern por finalidade garantir, igualmente, estados homogeneos 
e desconflitualizados. A ideia do espa90 simetrico procura restabelecer 0 
entendimento comum dos seres e a sua separa9ao. E entendida como 
o desenhar de urn quadro onde as diferen9as se organizam. Nestes termos 
e compreenslvel que 0 que e separado do Homem seja unido a ele. Basta 
pensar que a Natureza transcende 0 Homem, todavia ela s6 e constituida 
como Natureza quando 0 Homem a cria por for9a do cruculo. Mas ainda 
que a Natureza seja uma cria<;ao do Romem, este encara-a como se nao 
fosse. Para estes 0 que 0 Homem inventa fara parte sempre dele, como uma 
muitiplica9ao sua, tendo em vista a sua pr6pria defini9ao e a das coisas. 
o processo nunea e urn processo sem sujeito OU 56 com sujeito. E uma 
dinamica lata que nunca poe em perigo a media9ao humana. 

No ambito do pensamento anterior, e ao contrario, ha centros total
itarios: umas vezes e 0 Homem, outras a palavra, a natureza ou a 
tecnica, que se sentem amea9ados quando num certo momenta 0 trabalho 
dos mediadores se impulsiona para alem da fixidez tra9ada, seja ela 
ontol6gica, teol6gica ou l6gica. 0 que verificamos em Lyotard e na sua 
rescrita da modernidade, por exemplo, e exactamente isso. Ela surge 
quando, num apice, a media9ao passou de urn processo com sujeito para 
urn processo de movimento sem m6bil, sugerindo uma experiencia livre, 
sem comec;o nem termo 51. 

5. A partir daqui estamos prontos para fazer 0 entendimento da 
experiencia nos seus principais momentos ou estratos: 0 teol6gico, 0 

so 0 que nao se verifica com 0 marxismo, que antecipa a reden~ao do comunismo no fim 
da hist6ria, comprometendo desta maneira todas as formas anteriores de media~ao. 

51 Cf. J. F. LYOTARD, op. cit., pp. 33-43. 
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filos6fico, 0 gramatol6gico, 0 representacional, 0 tecnico-cientifico e 0 

digital 52. E urn exame que aqui nao fazemos, mas que agenciamos para 
trabalho de campo, a levar a cabo junto dos que as viveram e falaram delas. 
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