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A RESISTENCIA DA CULTURA AOS MEDIA. 
PARA 0 FIM DO PARADIGMA SOCIOLOGICO 
NOS ESTUDOS DE COMUNICA<;AO 

JOSE JULIO LOPES· 

... philosophy perSistently and with the claim of 
truth, must proceed interpretetive1y without ever 
possessing a sure key to interpretation ... The text 
which philosophy has to read is incomplete, 
contradictory and fragmentary. 

(Adorno: The Actuality of Philosophy, 1932) 

PARTE A: A RESISTENCIA DA TEORIA 

Quando uma televisao comercial termina 0 seu telejornal da hora de 
jantar com a frase apelativa: «resistir e vencen> I, algo precisa de ser 
urgentemente compreendido. E a veemi!ncia do apelo da televisao que nos 
imp6e a ohriga\;ao de the correspondermos: resistir. 

1< Vniversidade Aut6noma de Lisboa e CESEMlUniversidade Nova de Lisboa. 
1 A SIC: e certo que 0 contexto era TImor. Acessoriamente, esse contexto demonstrou, 

perante os nossos olhos e no tempo real dos media, alguns aspectos te6ricos inovadores 
relativamente ao chamado poder dos media e as ideias de objectividade e iseOl;;:ao. Vma 
reflexao que se fani, sem duvida, mas no tempo real do pensamento. 
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Duas questoes previas: 

Para qu£ servem as ci€ncios da comunicD-fii.o? 

A crenc;a ainda positivista que ve 0 campo da comunicac;ao como um 
lugar onde se joga um mistico jogo entre causas e efeitos e herdeira ainda 
do modelo racional que enformou a constituic;ao das ciencias humanas e 
a sociologia em particular - em que as regras do metodo sociol6gico e 0 

desejo de obter resultados imperam. Uma certa fixac;ao no chamado estudo 
dos efeitos tem mesmo marcado um impulso importante das ciencias da 
comunicac;ao como modalidade legitimante da sua constituic;ao e auto
nomia. 

Esta ideia supoe que as Ciencias da Comunicac;ao possuem duas orien
tac;oes possiveis (com graus de utilidade variaveis): 1 - podem servir, com a 
sua voz autorizada de ciencia, para 0 desmascaramento e denuncia 
dos discursos, ou, numa versao mais benevola, podem servir para a deso
cuitaf'iio, a revelaf'iio do sentido e do sujeito (instrumentos como a velha 
analise de conteudo e disciplinas antigas ou modemas como a ret6rica, a 
hermeneutica, a pragmatica, as semi6ticas, no seu esfon;o interpretativo 
ou revelador, querem dizer-nos 0 que as coisas realmente querem dizer ou 
significam); 2 - devem ser um receituario de f6rmulas estabilizadas para 
comunicar melhor, seguindo a ideia mais ou menos ingenua e comum de 
que a comunicac;ao e fundamental para a coexistencia pacifica dos indi
viduos numa sociedade, para a consolidac;ao das relac;oes intersubjectivas, 
para a cimentac;ao dos lac;os sociais - sendo mesmo a comunicac;ao tomada 
como soluc;ao para alguns problemas do mundo que resultariam precisa
mente de «as pessoas nao se entenderem», porque nao comunicam, au nao 
comunicam bem e estao em conflito 2 (haveria que convocar aqui a 
proposta de consenso de Habermas, por exemplo). 

Estudar ciencias da comunica<;ao e, com efeito, para muitos, aprender 
regras para comunicar melhor, solUC';.6es te6rico-pr;Uicas ou mesma 56 
praticas para obter determinados efeitos no destinatario. Alguma da 
procura vem de futuros operadores de comunicac;ao (jomalistas, publi
citarios) que buscam uma aprendizagem direccionada para a sua futura 
pratica profissional. Um anseio legitimo. Porem, as ciencias da comu
nicac;ao devem interrogar-se profundamente sobre se devem ou nao dar 
essa resposta. 

2 Evidentemente que a redu~o de alguns problemas e contradi~6es do campo social 
e politico a problemas de comunica9ao e uma clara rnistifica.-;ao. 
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Os operadores de comunica<;:ao (onde se incluem tambem os empre
sarios dos media) nao sao cientistas. Sao profissionais que operam dispo
sitivos discursivos, tecno16gicos e empresariais e que, num plano diferente 
do da ciencia, encontram acordos para uma conduta etica e deontol6gica 
(os quais correspondem, grosso modo, ao mesmo genero de restri<;:oes 
que impede que, por exemplo, a industria alimentar coloque no mercado 
produtos em estado impr6prio, fora de prazo, de proveniencia e compo
sic;ao desconhecida, Tc). No seu conjunto, constituem-se numa IDaquina 
de uma industria. 

Depois de passarmos alguns seculos (e no caso nacional algumas deca
das recentes de luta acesa) a defender a liberdade de expresstio, pode 
ter chegado a altura de reflectirmos sobre as consequencias da industria
liza<;:ao dessa liberdade. 

o problema actual da investigaftio em ciencias da comunicQfoo 

Na classificat6ria dominante, as ciencias da comunica<;:ao pertencem 
ao campo das ciencias sociais e humanas. 0 seu percurso de autonomi
za<;:ao tern sido marcado por alguns gestos diferentes: a) 0 de absorver 
outras ciencias, correspondendo it redu<;:ao substantiva da ideia de que tudo 
e comunica<;:ao, ou it ideia nietzscheana de uma mudan<;:a de perspectiva; 
b) 0 de criar modalidades de investiga<;:ao e urn discurso aut6nomos gra
dualmente libertados da sua interdisciplinaridade fundadora. 

As ciencias da comunica<;ao tern tido que encarar as mesma problemas 
epistemol6gicos, portanto. Na verdade, e a natureza «problematica» das 
ciencias humanas que imp6e urn certo heroicismo ao investigador. que 
alias se comporta perante 0 seu objecto como urn verdadeiro principe 
encantado - nao 0 atinge como e pr6prio do encantamento e supoe 
inversamente nao ser atingido. Realizar uma ac<;:ao temerana geralmente 
da ao her6i a convic<;:ao de que realizou uma boa ac<;:ao - pois que pelo 
pr6prio facto de ela ser temeraria e por ter sido realizada ultrapassando 
todas as dificuldades the da urn valor (deveriamos dizer, sabor) her6ico 
que, no entanto, obscurece 0 valor pr6prio da ac<;:ao. Pedem-lhe que se 
abstenha da sua condi<;ao humana para observar e analisar fen6menos 
humanos, esfon;ando-se, num verdadeiro acto de renuncia, em nome da 
ciencia, por passar sabre 0 facto de, como se diria no universo dos neg6-
cios e da jurisprudencia, possuir na verdade urn conflito de interesses com 
a realidade. 

o cientista social - e 0 comunic610go em particular - seria ideal
mente urn sujeito desafectado e ntio afectavel pela condi<;:ao do seu objecto. 
o senso-comum aceita facilmente esta ideia como uma boa ideia. Sabemos 
isso. 0 discurso cientifico curiosamente neste aspecto esta de acordo com 
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o senso-comum. No entanto, 0 problema e sempre 0 mesmo. Dado que 0 

objecto nao e realmente aquilo a que tradicionalmente chamamos uma 
coisa, a solu~ao e coisifica-lo. Mas ele nao e coisificavel. Coisifica-lo corres
ponde a vermos 0 que queremos ver, ou seja, a for~armos a realidade a 
transformar-se em algo analisavel com os instrumentos de que dispomos. 
Isto corresponde, porem, a uma capitula~o antiga, perante 0 modelo das 
ciencias exactas (0 que implica a contradi~ao de considerar ciencias 
inexactas). A questao e exemplarmente colocada por John Searle (cito): 
,,( ... ) a nossa tradiriio cultural impede-nos de considerar 0 espirito consciente 
como urn {enomeno biologico como os outros. Esta tradiriio remonta a 
Descartes, no seculo dezassete. Decartes separava 0 mundo em dois tipos 
de substiincias: as substtincias mentais e as substtincias {isicas. Estas ultimas 
eram do dominio pr6prio da ciencia; as substilncias mentais eram do dominio 
da religilio. Mesmo hoje, continuamos a atribuir a esta divisllo a mesma 
importtincia. E assim por exemplo que a consc;encia e a subjectividade 
sao {requentemente tidas como inacessiveis a ciencia: esta recusa procede 
da persistencia de uma tendencia para a objectivariio. As pessoas pensam 
que a ciencia se deve interessar pelos {enomenos objectivamente observdveis 
(SEARLE, 1985: 11) 3.0 pensamento e natural porque faz parte dos dispo
sitivos naturais do corpo humano, do ser humano 4. 

Provavelmente, temos vindo a usar instrumentos inadequados para 
analisar os fen6menos comunicacionais. A investiga~ao em Comunica<;ao 
tern sido dependente do uso dos mecanismos e das regras e metodos de 
outras ciencias, como a sociologia, tradicionalmente, esta ultima, conven
cida de que deve apresentar solu~6es para 0 social- e que por isso e muito 
justamente chamada a realizar essa tarefa. Ora solu~6es para 0 social 
sao necessariamente politicas; ora convocar uma ciencia para resolver 0 

social corresponde ao desejo politico de despolitizar 0 social. Uma ciencia 
que aceita esse papel branqueia, por assim dizer, 0 real ao supor que esta a 
agir segundo uma 16gica universal em nome de uma ciencia. 

3 «( ... ) notre tradition culturelle oous empeche de considerer l'esprit conscient comme 
un phenomene biologique comme les autres. Cette tradition remonte jusqu'a Descartes, au 
dix~septi<~me siecie. Descartes separait Ie monde en deux sortes de substances: les substances 
mentales et les substances physiques. Ces demieres etaient Ie domaine propre de la science; 
les substances mentales etaient du domaine de la religion. Meme aujourd'hui, on continue 
d'accorder a cette division une sorte consequentement. C'est ainsi, par exemple, que la 
conscience et la subjectivite sont souvent tenues pour inaccessibles a la science: ce refus 
procede de la persistance d'une tendence d'objectivisation. Les gents pensent que la science 
doit porter sur les phenomenes objectivement observables» (SEARLE, 1985: 11). 

4 Numa outra perspectiva tambem Adorno, entre outros, se manifesta contra a 
objectiva9ao do nao-objectivavel, contra a sua coisifica9ao - ou reifica93.o tambem na linha 
lukacsiana -, como primeiro passo para a sua apropna¢o e desligamento. 
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o investigador em comunica\,ao, no estadio actual da ciencia, investe 
com a sua pesquisa sobre urn problema comunicacional como urn her6i 
contemporaneo capaz de realizar 0 feito de explicar, de possuir e de pro
duzir, de entre todos, uma razao tranquilizante. De agir, em suma: mos
trando como se deve comunicar, fazendo parte do processo, propondo, 
como resultado das suas pesquisas melhores formas para aumentar a 
eficacia da comunicac;ao. 

Por isso, hoje, comunicologos aceitam fazer parte do chamado dispo
sitivo dos media com a sua explicac;ao da realidade em «tempo real», 
aceitando assim do mesma passo ser inclufdos na estraU!gia inconsciente 
dos operadores do meio que procura validar e legitimar urn discurso, uma 
fala ou mesmo uma visao global sobre a realidade. 

A aparencia e a do gesto pedag6gico: resulta de uma suposta neces
sidade de explicar a realidade as massas. A essencia e outra: e fazer parte 
da industria dos media, legitimando a sua existencia, em espectaculos 
que reproduzem para uma audiencia imaginaria a digladia\'ao de conten
dores de uma disputa. E colocar 0 discurso cientifico ao alcance do aplauso 
ou do apupo da multidao. 

PARTE B: MEDIA E TECNOLOGIA 

Primeiro aspecto. A liberdade industrial. 

De que falamos, quando falamos em Media? Evidentemente que 
falamos do conceito estabilizado de media, como plural da palavra latina 
medium, ou seja, como media\,ao entre sujeitos e entre sujeitos e 0 mundo. 
No entanto, nao falaremos aqui de Media nesse sentido alargado. Apenas 
no sentido restrito de mass media, ou seja, urn pouco paradoxalmente, no 
sentido restrito de meios que se dirigem a massas indistintas de sujeitos, 
ou seja, os meios convencionais de comunica\,ao (social). 

Estes dispositivos particulares de media\,ao (apesar de 0 seu aparato 
ser provisoriamente ainda muito visivel e presente) sao apenas urn 
territ6rio singular do campo da cultura e da comunica\,ao; mas sao hoje 0 

Lugar de novas resistencias. Em muitos aspectos, e para usar a velha 
imagem de McLuhan, eles sao extens6es ou amplia\,6es tecnol6gicas das 
velhas figuras do discurso, dos velhos processos de credibiliza\,ao pessoal, 
das velhas tecnicas (as quais ainda nao se chamava tecnologias) da (ala e 
da argumentac;ao. 

Centrar, portanto, a discussao sobre as maravilhas da tecnologia 
fazendo supor que se trata, em si mesmo, de algo de novo, significa apenas 
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nao discutir nada e, no fundo, fazer 0 que cada pessoa pode fazer por si 
pr6pria: sonhar com urn mundo melhor, assustar-se com a fantasmagoria 
de urn mundo de maquinas, embasbacar-se com as performances 
necessariamente transit6rias da tecnologia. Sabemos ja ha algum tempo 
que 0 novo e provis6rio e que 0 destino de tudo e a sua banaliza~ao ou 
transforma~ao em ja-adquirido. 

A discussao, do meu ponto de vista, nao deve pois centrar-se numa 
mistifica~ao da tecnologia: 0 discurso e a 16gica da tecnologia sao tao 
provis6rios quanta 0 nosso espanto pelas suas performances; 0 espanto 5 

gera formas acrfticas de rela~ao com 0 complexo industrial-tecnico-cien
tifico-cultural. Antever e sonhar com 0 futuro, cada urn de nos pode faze-lo 
como entretem - urn passatempo privado e tambem partilhado, para 0 

qual sempre a humanidade se mostrou disponivel. 
o problema e que a tecnologia em si mesma nao e urn problema. 
E ela so e urn problema quando nao e vista como uma solu~ao e 

e apresentada como uma misteriosa coisa com vida propria que nos 
subjugara - como na fic~ao cinematografica trequentemente acontece. 

E preciso ter a no~ao de que aquilo a que chamamos hoje tecnologia 
- ou se quiserem, noutros term os, 0 aparato tecnologico que assiste a 
nossa existencia nas suas diferentes faces - nao e algo contra 0 qual se lute 
e se deva ou possa fazer uma revolu~ao. A tecnologia e demonstradamente 
uma inevitabilidade historica. 

o problema que se coloca e antes 0 do complexo-industrial-tecnico-cien
tifico-cultural quando subitamente se configura numa constela~ao 
constituida como uma forma especifica de domina~ao. A critica da tecno
logia, mesmo alguma da que vern da reflexao teorica pura, tern frequente
mente 0 sabor da ingenuidade ecologica e e feita com 0 mesmo ponto de 
vista rural e reaccionario do pacovio embasbacado com a maravilha. 
Mas esse espanto e trequentemente uma antevisao positiva do que 0 mundo 
podera vir a ser - 0 mundo aqui quer dizer tambem a sua propria existencia 
concreta e privada, ou seja, 0 seu pr6prio mundo: come~amos todos por 
reagir socialmente incomodados; refinamos os nossos comentarios mais 
ou menos mesquinhos, no inicio, e acabamos todos inevitavelmente de 
telemovel no bolso. Socialmente, por exemplo, as tecnologias portateis 
comec;aram por seT distintivas, como se sabe, e mesma ate por serem 
evidentes, tendo em conta ainda 0 seu valor inicial de raridade (0 que 
nao acontecia da mesma maneira com 0 velho telefone, de cuja origem 
nenhum de nos e contemporaneo como somos da televisao e de outros 
utensilios pessoais). 

5 0 conceito de espanto foi retrabalhado por Pedro Frade a prop6sito da fotografia, na 
sua obra Figuras do espanto (Lisboa: ASA, 92). 
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Os media, enquanto tais, sao portanto formas transitorias de comu
nica\,ao. Mas, 0 seu dispositivo ainda actual e os seus usos devem pro
vocar uma resistencia esclarecida. Seria necessaria uma nova ilumina9ao 
para resistir. Uma nova forma de opiniao de expressao publica activa 
que nao se iludisse com as possibilidades que tern de se manifestar (como 
erradamente pareceu no recente caso de Timor - em Portugal). A possi
bilidade anunciada e inevitavel de existirem formas de interac\'iio (que 
perrnitiriam uma comunica9ao reciproca) servini sem duvida para 0 

surgimento de novas modalidades da industria dos media. Quando a liber
dade de expressao entra na logica industrial, e preciso resistir. Ate porque 
o conceito de liberdade deixa de coincidir com 0 que corresponde ao de 
uma liberdade universal (ao direito universal do homem). 

Segundo aspecto. A segunda-humanidade 

No entanto, gostaria de chamar a vossa aten\,ao para 0 seguinte (e que 
me parece mais importante): uma das dire~oes suspeitaveis no curso da 
tecnologia actual parece ser, nas varias formas de 0 atingir, a de conseguir 
uma duplica\,ao tecnica da humanidade. Quer se entenda por humanidade 
o conjunto dos homens (a comunidade dos homens), quer se entenda como 
a qualidade de ser humano, esta ideia parece estar presente nao so nos 
esfor\,os mais recentes de ciencias como a biologia (nas suas versoes de 
engenharia genHica e protesica), como tambem nas tecnologias digitais 
(nomeadamente, nas suas versoes da robotica e automa\,ao). 

A ideia de interactividade surge portanto <<llaturalmente» para repre
sentar tecnologicamente, ou seja, para ser 0 recurso tecnologico que emula 
uma qualidade eminentemente humana: a do relacionamento reciproco 
e instantaneo entre seres, ou melhor, do facto de os seres humanos serem 
naturalmente inter-agentes. 0 conceito surge necessariamente por inspi
ra\,ao directa do que se passa no campo natural dos homens que sao 0 

referente final de uma grande parte do esfor\,o tecnologico. 
Ate aqui representar (e nao so na tradi\,ao aristotelica) era urn privilegio 

de hom ens que se representavam reciprocamente, que repetiam na fic9ao ou 
na realidade outros seres seus semelhantes (as suas ac\,oes e situa\,oes) - a 
questao come\,ou por ser estetica, antropologica e sociologica. 0 fundo da 
representa9ilo corresponde, por Dutro lado, a uma ret6rica esquecida (na 
expressao de Nietzsche) cujo esfon;o e 0 de persuadir: contar uma historia 
real ou fiedonal atraves de personagens e mais credivel e persuasivo do que 
simplesmente narni-Ia ou apelar a urn conceito geral. 0 esfon,;o por dar 0 

exemplo corresponde a esse gesto retorico: as personagens sao exemplares, 
as situa.;oes sao exemplares; 0 gesto e: «vejam este caso, sigam este caso, 
imaginem que sao eles e que estao a viver isto», 0 drama, especialmente 
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no sentido etimol6gico da palavra, exige de facto uma representa.;:ao de 
homens feita por outros homens; representar e tomar presentes hom ens e 
situa<;oes referenciais e ausentes, necessariamente atraves da imitac;ao 
do que e ser humano. ° grau e a escala dessa imita.;:ao constitui-se nas 
sociedades contemporaneas como urn conjunto de diferentes modaliza.;:oes: 
simula.;:ao, hiper-representa.;:ao, emula.;:ao. 

Mas hoje aparentemente a promessa e a de que a representariio poden .. 
vir a ser feita por entidades nao-humanas, personagens virtuais (para usar a 
expressao consagrada, porem nao totalmente correcta). 0 que acontecenl 
desde logo na industria cinematognHica e da televisao. Mas nao s6: a 
promessa e hoje tam bern a de que ac.;:oes-originais sejam desempenhadas 
por entidades nao-humanas. A miragem e evidentemente a de urn mundo 
melhor - urn ideal: uma das i1has ut6picas, uma das cidades perfeitas. 
A teleo-tecnologia, com a sua cria.;:ao de uma segunda-humanidade, 
resolveria assim 0 problema do trabalho, Iibertando 0 homem para ser e 
para a aq;iio. 

Seguiremos aqui 0 pensamento de Hannah Arendt e a sua distin.;:ao 
entre labor, trabalho e ac.;:ao. Labor corresponde ao processo biol6gico do 
corpo humano - "The human condition of labor is life itself» (ARENDT, 
1998: 7) -; trabalho e a actividade que corresponde a artificialidade 
(nao naturalidade) da existencia humana - 0 mundo esta destinado a 
transcender a existencia humana na sua finitude; acriio corresponde a con
di.;:ao humana da pluralidade, ao facto de os hom ens viverem na Terra e 
habitarem 0 mundo. E a conditio per quam a vida politica existe. Na sua 
distin.;:ao Arendt afirma ainda: ,,0 trabalho fomece urn mundo 'artificial' de 
coisas, distintamente diferente de todo 0 ambiente natural circundante» 
(ARENDT, 1998: 7) 6. E conclui com a ideia de que a acriio humana e a 
condi.;:ao da hist6ria (idem) 7. 

Neste sentido, a ideia de que 0 que sao obras sao acrescentos ao mundo 
supoe a nostalgia de urn mundo sem obras, ou seja, de que as obras seriam 
uma segunda-natureza (usamos esta expressao nao exactamente no sentido 
adomiano); a ansiedade e a desconfian.;:a de que as obras sao artificiais e 
que possuem necessariamente 0 estatuto do provis6rio porque nao fazem 
parte da ordem natural das coisas (nao estavam no mundo, e portanto 
poderao deixar de estar). A questao e que 0 mundo e mundo atraves desses 
acrescentos, atraves dessas rectificac;oes as impedeic;oes da natureza, au a 
recusa da ordem natural das coisas, atraves da qual, por exemp]o, 0 grau 

6 «Work provides an 'artificial' world of things, distinctly djfferent from all natural 
sorroundings» (ARENDT, 1998: 7). 

7 Viria aqui a prop6sito a distintyao grega dos sofistas entre poiein e prattein: poiemata e 
pragmata a distin¢o entre fazer e agir. 
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da finitude humana tem vindo a decrescer. Ou seja, 0 mundo nao e mundo 
por si mesmo. Ele e mundo em virtude da nossa presenc,:a e da nossa 
acc,:ao no mundo 8. 

A naturalizac,:ao das obras feitas sobre 0 mundo e assim realizada par 
defeito atraves do enfraquecimento dessa desconfianc,:a surda que suspeita, 
no fundo, que nao devia ser assim e que alguma vez as consequencias se 
manifestarao. No caso da arte, a boa arte seria a arte segura: aquela que 
realiza obras que nao poem em causa a ardem natural das coisas, sejam as 
coisas a natureza e as suas regras e a aC9ao humana sabre as regras da 
natureza (a primeira dessas acc,:oes e a que diz respeito a negac,:ao das regras 
da natureza em relac,:ao ao comportamento humano; dado que os homens 
sao seres naturais regem-se pelas leis da natureza: 0 corpo degrada-se, a 
vida marre, as pulsoes naturais sao tomadas conceitos metafisicos como 
o de desejo, primeiro passo para a sua deslegitimac,:ao, desnaturalizac,:ao e 
legislac,:ao) - onde se incluiriam todos os realism os, naturalismos e gestos 
pre-modemos; a boa tecnologia seria aquela que nao poe em causa a ordem 
natural das coisas - uma grande parte da desconfianc,:a que a tecnologia 
suscita vern desta inseguran<;a: ela DaO e natural e poe em causa a ardem 
natural. Teria que ser portanto transparente. Insensfvel. 

Terceiro aspecto. A electricidade estetica. 

A questao coloca-se relativamente a arte electr6nica, a qual ganha esta 
sua caracteristica por existir um suporte novo - as plataformas electr6-
nicas, que nao sao senao modelac,:oes particulares da electricidade. Tambem 
chamadas, por vezes, artes tecno16gicas 0 conceito refere-se sempre a 
formas e configurac,:oes artisticas que fazem uso das tecnologias actuais - as 
tecnologias actuais sao portanto eiectricas, electr6nicas e digitais. 

Vma electricidade estetica dirige-se ao sentir e ainda e, de novo, ao 
choque da sensibilidade. 0 gesto e ainda 0 mesmo da vanguarda. Um gesto 
paradoxal. De alguma forma, a experiencia destas novas formas artisticas 
provoca uma especie de curto-circuito: 0 envolvimento interactivo do 
espectador destr6i 0 seu ser-espectador, ou seja, desfaz 0 efeito tradicional 

~ Seguimos aqui a tese de Remi Brague «The world is not a world because of itself. 
Its wordliness does not stem from itself, but from our presence in it» (Brague, 1995). Arendt 
c.iefende ainda: «The impact of the world's reality upon human existence is felt and received 
as a conditioning force. The objectivity of the world - its object- or thing-character - and the 
human condition supplement each other; because human existence is conditioned existence, 
it would be impossible without things, and things would be a heap of unrelated articles, a 
non-world, if they were not the conditioners of human existence» (ARENDT, 1998: 9). 
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do ir-ver ou do estar-a-ver: 0 observador que contempla a salvo urn 
naufragio (para usarmos a metafora de Blumenberg) e transformado no 
pr6prio naufrago que se ve a si pr6prio na desgra<;:a e assim experiencia no 
corpo 0 sofrimento da sensibilidade da afli<;:ao e do afogamento - como urn 
ressentimento hist6rico. Ser 0 naufrago e ver-se a si pr6prio da margem 
a naufragar e a experiencia tragica proposta por uma electricidade estetica 
que permite novas formas de re!a<;:ao da arte com 0 seu publico. Destruindo 
o publico ao transforma-lo em parte da experiencia. 

No entanto, e ainda do ponto de vista do espanto, a utiliza<;:ao de meios 
tecno16gicos avan'Yados em versoes nao interactivas e ainda apenas con
templativas provoca mesma assim 0 choque transicional dos materiais, 
a maravilha<;:ao perante 0 dispositivo. Ha urn poder aqui. Uma ret6rica. 

Tomemos uma ideia talvez academicamente desconcertante e excen
trica: 0 fim ultimo sera 0 de artificializar na totalidade 0 planeta: dominar 
processos naturais e problemas tao gigantescos como a meteorologia, 
as glaciayoes, os terramotos e tudo aquilo a que chamamos catastrofes 
naturais. Esta artificializayao s6 poderia, porem, corresponder it fuga da 
humanidade para urn planeta artificial, ja que urn planeta conhecido (isto 
e, natural) e existente implicaria uma refundayao do mundo, de urn novo 
mundo realmente, atraves de novo da aCyao sobre urn mundo ainda 
niio mundo; uma refundayao s6 poderia ser total se fosse sobre urn mundo 
que nascesse desde logo como mundo, isto e, que fosse todo ele criado pe!a 
cultura (Le., pe!a tecnica tambem), quer dizer, pelo homem. 

Aparentemente do lado das extravagancias da literatura de ficyao 
cientifica estas ideias nao sao tao estranhas assim. A ficyao cientifica 
constitui-se alias como uma especie de narrativa mftica moderna de 
outros mundos (como toda a ficyao, de resto) alimentando a crenya 
actual (que desde logo sobrevoa a crenya classica em Deus) da existencia de 
vida noutros planetas e, portanto, dando possibilidade it mitologia de uma 
possive! refundayao e de urn mundo-outro. A banalizayao da ideia da fini
tude do mundo natural que se ere estar descontrolado - au possuir uma 
ordern ou uma 16gica de tao grande complexidade que escapa a possihili
dade de urn controlo humano; que de certa forma, embora nao se saiba, 
suspeita-se, de que a abundancia de coisas, objectos e obras culturais 
pastas sabre 0 mundo de alguma forma estarao silenciosamente a por em 
risco a existencia seguindo-se 0 castigo por, no tra~o geral das suas ac~6es, 
a humanidade andar «a brincar aos deuses» -, tern como seu reverso esta 
possibilidade sonhada que alivia a tensao de se saber que nao ha uma 
segunda oportunidade para a humanidade. 

Por outro lado, a constante referencia nos mitos contemporaneos a 
seres extraterrestres como entidades de inteligencia superior e, portanto, 
com urn desenvolvimento tecnol6gico superior (em certos casos tao 
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superior que nem se ve 9) corresponde it reconstitui\,ao de uma mitologia 
que renova a esperan\,a de uma refunda~o na cren\,a de que os nossos 
erros sobre a natureza serao perdoados por esses deuses bondosos e conde
scendentes que nos observam ou mesmo que esmo entre n6s (os quais 
sao de resto infinitamente sabios e tranquilos por terem tido a mesma 
experiencia nos seus mundos; os terrenos seriam assim parte inferior de 
uma cadeia evolutiva de uma especie universal de seres). 

Estas visoes sao, no entanto, vis6es problematicas. Visoes, dirfamos, 
apocalipticas e rurais (a ruralidade como 0 ultimo ponto de contacto 
moderno com 0 mundo natural e a «verdade» ultima e fundadora da 
natureza). A sua raiz na cultura judaico-crista e na literatura profetica e 
apocaliptica 10 Ii clara e mantem os seus efeitos ao longo do tempo - e do 
nosso tempo - exercendo a tecnologia a tipica rela\,ao atrac\,ao-repulsa 
que caracteriza a forma como a cultura e 0 pensamento contemporaneos 
lidam com a questao. 

A medida que nos aproximamos deste territ6rio quase mistico surge 
inevitavelmente a quesmo seguinte: a ideia de liga\,ao/desliga\,ao pressup6e 
uma explica\,ao mais universal para aquilo a que parece corresponder. 
Esta e uma nova configura\,ao da ideia medieval do uno e do multiplo. 

Porque ligar e desligar? 56 se liga 0 que esta desligado; s6 se desliga 
o que esta ligado. 0 conceito de comunica\,ao remete precisamente para 
esse universo; 0 desejo ultimo da comunica\,ao perfeita e a ligac;:ao 
definitiva de todos os seres separados e desligados (pela sua condi\'ao 
humana natural). 0 mundo e constituido por uma humanidade de seres 
desligados pela sua pr6pria natureza fragmentaria, cuja hist6ria e marcada 
por uma conspira\,ao metafisica contra a fragmenta\,ao fisica e concreta 
dos corpos e dos espiritos. 

o unico modo de governar com eficacia e exercer 0 poder sobre um 
todo que seja uno, sobre uma humanidade una; uma humanidade que 
seja um s6 homem e nao uma multiplicidade de seres. 0 totalitarismo 
politico radica neste horizonte; as ideias de na\,ao e povo tem este horizonte 
ideol6gico e pnHico. A comunica\,ao perfeita desfaz a fragmenta\,ao; a 
tecnologia vem desenvolvendo dispositivos de ligac;:ao cuja imagem final Ii 
a da liga\,ao universal numa nova humanidade, num todo organico, em 
suma, em Deus, no todo. 0 totalitarismo politico tem 0 seu reverso nesta 

9 0 que corresponde em termos humanos ao desejo de uma tecnologia ideal: urn 
conjunto de media~Oes tecnol6gicas tao perfeitas que nao se sentem (nao se veem, nao 
se ouvem, nao se tocam, em suma, nao se imp6em) e, portanto, nao chegam sequer a ser 
mediar;6es nem a exigir a sua experiencia. 

10 Devemos esta observar;ao a Luis Carmelo. Veja-se 0 seu recente livro Anjos e Meteoros 
(Lisboa: Ed Noticias, 99). 
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possibilidade cujo caminho e inevitavelmente este; 0 totalitarismo visivel 
nas disposic;:oes da tecnologia para a comunicac;:aolligac;ao e a destruic;:ao da 
humanidade enquanto comunidade de hom ens desligadoslem comunicac;:ao 
e para a criac;:ao de uma outra humanidade como totalidade dissolvida 
em si mesma, livre das tarefas do trabalho (salva por uma segunda
-humanidade tecnologica). 

A critica da teleo-tecnologia deve precisamente apontar para estes 
aspectos contraditorios: 0 mundo ideal possui uma segunda-humanidade 
para 0 trabalho, que permite a Iibertac;:ao do homem para ser e para agir; as 
media.;6es tecnologicas refinarao cada vez mais as suas performances e as 
seus dispositivos de modo a permitirem 0 fim da fragmentac;:ao dos seres. 
Parece 0 paraiso. Pode vir a ser urn inferno. A unificac;:ao dos seres tern toda 
a vantagem em permanecer apenas poetica e afectiva. 

PARTE C: A RESISTENCIA DA CULTURA 

Contra 0 metodo: a fantasia exacta, a imagina<;ao exacta. 

As virtudes da especulaj:iio poetica 

Urn pensamento clitico sobre a comunicac;:ao, seguindo urn metodo 
negativo 11 e tendo como ponto de vista os campos da cultura e das artes, 
deve abster-se portanto de oferecer soluc;:oes instrumentais para comu
nicar melhor. Pe10 contnirio, cleve negativamente criticar todas as so]ur;6es 
para esse fim. 

Adorno, num texto antigo 12, falava sobre 0 usa de palavras estrangeiras. 
Dizia ele que: « Uma vez que a linguagem possui uma carga erotica nas suas 
palavras, pelo menos para a pessoa capaz de se expressar, 0 amor conduz-nos 
as palavras estrangeiras ... A velha atraq:iio por palavras estrangeiras e como 

11 A referenda 6bvia (mas naQ a unica) e 0 conceito de dialtktica negativa (negatividade) 
de Adorno. Cf Theodor W Adorno, Negative Dialectics (Negative Dialektik), New York, 
Continuum, 1997 (t 966): «As early as Plato, dialectics meant to achieve something positive by 
means of negation; the thought figure of a 'negation of negation' later became the succinct 
term. This book seeks to free dialectics from such affirmative traits without reduciong 
its determinacy. The unforldment of the paradoxical title is one of its aims». Adorno defende 
(a prop6sito da obra de arte) que apenas atraves da interpreta9ao e possivel a revelat;ao da 
verdade; e que a unica via possivel a urn fil6sofo para 0 nao~conceptual e atraves do conceito. 
A tese e a de que 0 conhecimento nao pode conter 0 seu objecto (Vd Adorno, 1997). 

12 «On the use of foreign words», in Notes to Literature (c. 1920/30). 
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a atraq:iio por raparigas estrangeiras e de preferencia ex6ticas; 0 que nos 
dd uma especie de exagamia da linguagem.» (<<Words from Abroad», idem). 
Mais saborosa seria a traduqao literal do titulo para: sabre a usa de palavras 
estranhas. Preferimos evidentemente esta ultima versao. 0 que sao pala
vras estranhas? 

A questao colocou-se tambem a prop6sito do «jargao da filosofia». 
Mas coloca-se evidentemente sobre a terminologia tecnica da comunicaqao, 
no seu estado actual. A ilusao que essa terminologia gera e a da possihi
lidade de apropriaqao do objecto, do «material» em observaqao. 

A imagina,iia exacta de Adorno [exakte Phantasie 1 e precisamente 
urn conceito que conjuga conhecimento, experiencia e forma estetica. Para 
Adorno, com efeito, essa imaginaqao exacta, ou fantasia (embora esta 
palavra possua uma ressonilncia freudiana estranha a Adorno) deve per
rnanecer estritamente confinada ao «material» que se apresenta ao inves
tigador (ou melhor, ao pensador) e it ciencia mas ultrapassa-os. Enfatiza 
assim a capacidade que a imaginaqao (ou fantasia) possui de descobrir 
ou produzir «verdade» pela reconfiguraqao do material de que disp6e. Esta 
imaginaqao fara uso de palavras estranhas (conceitos) e de uma linguagem 
exogamica (estranha it ciencia) que convocara uma poetica particular 
na expressao e na reflexao, que nao corresponde ao modo ortodoxo do 
pensamento cientffico e as verdadeiras regras do metodo. 

Este aspecto e essencial. Adorno defende que 0 conhecimento e inse
panivel da forma e configura~ao que a imagina~ao the da. Imaginaqao, mas 
exacta. 0 termo «exacta» op6e-se ohviamente a vulgar «criatividade». 

A resistencia da cultura aos media s6 pode ser feita a partir de um lugar 
assim. Um lugar que contrarie a aparencia de verdade e as assun~6es e 
corruptelas vulgarizadas pelos media como forma discursiva de legi
timaqao. Uma das oposi~6es possiveis e mais activas (uma ac~ao, portanto) 
e a demonstra~ao de que uma parte do conhecimento e nao-discursivo 
e experiencial. 

As virtudes da especula~ao sao inumeras. Sao 0 fruto dessa imagina<;:iia 
exacta. E esta mesma reflexao que aqui se apresenta corre 0 risco de 
precisamente nao ser cientifica (poucas palavras estranhas), porque nao 
pode produzir a demonstraqao objectiva da sua justeza (0 metodo nao 
apresenta as suas regras). 
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