
Comunicafiio e Sociedade. Vol. 4. 2002. 297·304 

OS MULTIPLOS OLHARES SOBRE A TV. 
LEITURA D'APOCALYFSE SHO~ 
INTELECTUALES, TELEVISI6N Y FIN DE MILENIO, 
DE RAUL RODRIGUEZ FERRANDIZ * 

FEUSBELA LOPES ** 

Nao e pelo titulo que chegamos ao essencial do Iivro. Apocalypse Show: 
intelectuales, televisi6n y fin de miienio, de Raul Rodriguez Ferrandiz, e uma 
obra que nos abre multiplas perspectivas para 0 estudo da televisao. Nao se 
pode afirmar que contenha uma analise exaustiva do trabalho dos principais 
investigadores do audiovisual, mas e justo dizer que se trata de urn Iivro 
de leitura obrigat6ria para aqueles que querem relembrar as obras de refe
rencia sobre 0 estudo da televisao ou para aqueles que pretendem iniciar 
uma investiga~ao nesse campo. Ao percorrer as suas 354 paginas, 0 leitor 
encontra dezenas de indica~6es bibliograficas que remetem para auto res 
considerados emblematicos das diferentes tonalidades que pode assumir 0 

discurso quanto ao rumo que a televisao vern ou possa vir a tomar. Das mais 
deliberadamente pessimistas as mais conscientemente optimistas. 

Qualquer Iivro que seleccione para titulo a palavra «apocalipse» tera de 
carregar em cada pagina a sombra de Apocalipticos e Integrados, de Umberto 
Eco. A obra de Rodriguez Ferrandiz nao e excep~ao e 0 professor da Univer
sidade de A1icante faz mesmo questao de, logo no primeiro capitulo, se 
referir profusamente ao trabalho do semi61ogo italiano (p. 40 e seguintes), 
mas nao sem antes apontar as aventuras de Ulisses com a ninfa Calipso de 
quem, por antonomasia, toma 0 nome para falar da revel~ao do que esta 
oculto (p. 29-30). Antes de chegar ao Iivro de Eco, ha ainda espa~o para 
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falar do «Apocalipse de S. Joao», considerado «mais poderoso e arrebatador 
do que 0 de Vlisses, para alguns mera questao domestica» (p. 31). E, no 
entanto, em Apocalipticos e [ntegracIos que 0 autor de Apocalypse Show 
ganha folego para recuperar as diferentes visiies daqueles que se ocuparam 
de urn importante meio de comunica<;ao de massas: a televisao. 

No capitulo II, com quase cern paginas, Rodriguez Ferrandiz toma 
cativo urn espa<;o para aqueles que designa como «apocalipses apocrifos». 
Poderia aqui entrar uma panoplia de nomes (Castoriadis, Chomsky, Debray, 
Debord, Enzensberger, Popper, Postman ... ). 0 professor da Universidade de 
A1icante opta por dar mais visibilidade a quatro: Giovanni Sartori, Paul 
Virilio, Pierre Bourdieu e Jean Baudrillard, considerados «novos profetas, 
apostolos e evangelistas» (p. 73) aos quais nem falta 0 simbolismo biblico 
dos nomes proprios: Joao, Pedro e Paulo. 

Sartori consegue algum destaque pelo Iivro Homo Videns no qual tra<;a 
o retrato de urn individuo afogado em imagens que Ihe usurpam a capaci
dade de percepcionar racionalmente 0 real. Rodriguez Ferrandiz invoca 
McLuhan, considerado «urn dos rnais eminentes pensadores integrados» 
(p. 86), para fazer entender que a partilha de certas premissas pode implicar 
raciocinios opostos. Se para 0 investigador canadiense «0 meio e a mensa
gem» e se a evolu<;ao tecnologica e encarada como coadjuvante do desen
volvimento, para Sartori, ainda que 0 meio continue a ser a mensagem, a 
rela<;ao de media<;ao entre a televisao (0 emissor) e 0 respectivo telespec
tador (0 receptor) atrofia 0 animal racional e simbolico que somos na 
medida em que qualquer informa<;ao e permanentemente convertida em 
espectaculo. Se 0 Evangelho de S. Joao anuncia que «no principio era a 
palavra», este Dutro Joao garante que «no final esta a imagem» e essa esta 
longe de ser urn lugar de racionalidades. 

Embora seja visivel 0 esfor<;o por apresentar as teses do investigador 
italiano com a1guma equidistancia, Rodriguez Ferrandiz nem sempre obe
dece as regras de uma exposi<;ao imparcial. Nao raras vezes, abre espa<;o 
para a aprecia<;a,o critica e frequentemente reve]a acutilancia naquila a que 
aponta 0 dedo. Por exernplo, quando se espanta com 0 facto de Sartori enve
redar pela «ridiculariza<;ao do alcance da era digital e multimedia, da nova 
imagem infografica e da interactividade» (p. 93). Certamente que 0 hiato de 
quase meia decada entre a obra e a respectiva aprecia<;8.o facilitani a critica, 
mas a verdade e que 0 academico espanhol nao poupa termos reprovadores, 
quando pensa que se ultrapassa aquilo que seria razoavel, mesmo para urn 
posicionamento que se situa nos antipodas daquilo que pensa. Isto nao inva
Iidava que se sublinhassem algumas virtualidades das teses deste «apocaJip
tieo». 0 que nao e feito. Ainda que se discorde do pessimismo de Sartori, ha 
que reconhecer pertinencia a algumas das suas anota<,;oes, particularmente 
a interroga<,;ao que levanta relativamente ao Iugar que podera ocupar 0 «naO 

visivel» numa cultura da imagem Oll, entao, a constatac;;:ao de que a teIevisao 
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actual tende a favorecer nao urn «Homo Sapiens», mas urn «Homo Videns» 
que e cada vez mais urn «Homo Ludens». 

o segundo «apocaliptico» destacado e Paul Virilio para quem a imagem, 
nomeadamente a televisiva, atrofia a imagina~ao e prejudica a consolida~ao 
da memoria natural. Na essencia, 0 autor de «A Maquina da Visao» nao 
difere muito de Sartori, mas Rodriguez Ferrandiz sabe aproveitar bern as 
varia~oes de tom para com elas explorar outros caminhos. A multiplica~ao 
de ecras em diferentes lugares e a crescente incapacidade dos respectivos 
receptores de agirem sobre 0 campo televisivo sao notas de Virilio que faci
litam ao professor de Alicante uma incursao pelo panoptico de Bentham e 
uma referencia it obra de Foucault Vigiar e Punir. 

Mais do que reprovar as teses que expoe como faz em Sartori, Rodri
guez Ferrandiz opta aqui por real~ar 0 outro lado de certas afirma~oes. E m-
10 com agudeza. Nas suas palavras, «as maquinas de visao, para alem de 
representarem de forma verosimil 0 mundo visivel, fazem conhecer reali
dades inacessiveis it percep~ao directa e sao capazes de criar realidades 
carentes de referencia real. Em todos os casos descritos, constroem a reali
dade, nao uma realidade insidiosa, mas genuina: ha que reconhecer a cons
tru~ao da realidade tanto como a 'realidade da constru~ao'» (p. 121). 

Depois de Joao e de Paulo, aparece Pedro, 0 apostolo de uma renuncia 
particular: a de «falar e a (de) deixar-se ver»(p. 126) na forma que 0 audio
visual impoe. E exactamente este 0 posicionamento de Pierre Bourdieu. 
No seu Iivro Sabre a Televisiia, que e aqui a referencia, 0 sociologo frances 
mostra-se demolidor em rela~ao ao pequeno ecra, urn meio que considera 
abafado por uma paleta de constrangimentos que usurpam 0 direito it livre 
expressao. Diz-se aquilo que 0 dispositivo televisivo possibilita dizer - algo 
que Bourdieu pretende contomar, impondo regras que, como ele proprio 
tambem admite, retiram parte da eficacia comunicativa. No entanto, isso 
nao e suficiente para que se reconhe~a as virtualidades de (aprender a) falar 
de acordo com os constrangimentos conhecidos. 

Rodriguez Ferrandiz e parco nas citay6es da obra de referencia que 
toma deste soci610go frances. Se a ideia era mostrar as limita<;6es de urn 
discurso que pretende reflectir urn meio de comunicayao de massas sem lhe 
reconhecer aquilo que the e idiossincratico, talvez fosse conveniente ir mais 
alem nas cita90es da obra. Todavia, real9a-se 0 facto de se apontar 0 nao
dito. Urn exemplo: «Bourdieu pensa que 0 publico televisivo acolheria de 
forma entusiastica outro tipo de programa9ao, mais exigente, mas deixa par 
explicar como e que se consome massivamente 0 que se oferece» (p. 131). 

De Pedro passa-se para Joao, chamado no Evangelho de «discipulo 
amado» de Jesus e autor do Apacalipse. Aqui fala-se do sociologo frances 
Baudrillard. A Transparencia da Mal e a Crime Perfeita sao as obras desta
cadas para abordar 0 seu pensamento em rela~ao aos media em geral e it 
televisao em particular. Na senda dos anteriores, tambem este apocaliptico 
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exprime urn pessimismo epidermico em rela~ao ao audiovisual. Num mundo 
povoado de imagens, 0 homem torna-se incapaz de viver fora de uma cons
trus:ilo imagetica engendrada por uma tecnologia que renova permanente
mente urn mundo de simulacros cada vez mais desligado do real. 

Nilo seria certamente redundante ir mais a1em na obra de Baudrillard e 
referir, por exemplo, 0 capitulo «Requiem pelos media» do Iivro Para uma 
critica da economia politica do signa no qual este soci610go frances se 
envolve numa poJemica com 0 escritor e fil6sofo Hans Magnus Enzens
berger - muito citado por Rodriguez Ferrrandiz - que, em 1970, publicara 
urn artigo na «Left Review», intitulado «Constituents of a Theory of the 
Media», no qual criticava os intelectuais da esquerda ocidental por aquilo 
que considerava ser uma incapacidade deles para compreender 0 desafio 
que os media e1ectr6nicos constituiam para as formas de acs:ilo e organi
zas:ilo politicas. 13. na contesta<;:ilo a esta critica que Baudrillard revela, 
sucinta mas claramente, 0 seu pensamento acerca dos media que considera 
meios potenciadores de uma rela<;:ilo social feita de «abstracS:ilo e separa
<;:ao» onde se lorna dificil (impossivel?) instituir qualquer possibilidade de 
resposta efectiva. 13. exactamente nessa unilateralidade da comunicas:ilo que 
se recolhem elementos para falar do poder dos media e da for<;:a dos simu
lacros por e1es instituidos. 

A medida que se avan<;:a 0 segundo capitulo, torna-se evidente a discor
dancia de Rodriguez Ferrandiz em rela<;:ilo as teses apocalipticas dos media. 
Citando Eco, 0 professor espanhol diz que «muitos daqueles que demo
nizam a televisilo silo os mesmos que a veem de soslaio, com a milo do pudor 
sempre posta sobre os olhos, mas mantendo os dedos separados» (p. 151). 
Tres paginas antes deste palpite, reteve-se 0 factual: «os telespectadores silo 
os grandes ausentes da analise» (feita pelos autores citados) (p. 148). Ai esta 
uma falha bern apontada e feita no sitio exacto. Mesmo quem esteja menos 
familiarizado com os estudos que colocam 0 receptor no centro das suas 
analises percebe a importilncia desta instancia da comunica<;:ilo e sente 
uma certa estranheza face a respectiva omissao nas investiga~6es citadas. 
Em contrapartida, 0 professor da Universidade de Aiicante parece dedicar 
aos estudos de recep<;:ao urn interesse extremo e fa-Io convocando, pelo 
menos num primeiro tempo, nao os te6ricos reconhecidos na materia 
(em bora os conhe<;:a, como se ve na bibliografia final e nas notas de rodape 
do Iivro), mas 0 senso comum: «60 anos depois do aparecimento da tele
visao, 0 telespectador encontra-se mais prevenido, mais consciente das 
possibilidades e Iimites do meio» (p. 153). Mais de cern paginas a frente, 
Rodriguez Ferrandiz serve-se de Certeau para afirmar, juntamente com 0 
autor de A Inven,iio do Quotidiano, que quem recebe uma mensagem tern 
urn poder para travar 0 caudal de escritos e imagens veiculados pelos media 
(p. 278). Porque, como se havia sublinhado anteriormente, «0 discurso dos 
media nao urbaniza urn terreno baldio» (p. 159). Mas e convocando Matte-

300 



lart que se consegue a observa<;ao mais pertinente: «qui<;a a supera<;ao da 
diaiectica 'apocaiipticoS/integrados' diante da comunica<;ao de massas possa 
vir da revaloriza<;ao da instancia receptora». As conferencias de Daniel 
Dayan e de Jean Pierre Esquenazi proferidas, no verao de 2001, no Curso da 
Arrabida, em Portugal, subordinado ao tema «PublicosfIelevisao», pode
riam aqui ser urn suplemento valioso. 

Contrabalan<;ando com 0 olhar dos apocaiipticos, Rodriguez Ferrandiz 
abre urn capitulo, 0 terceiro, para aquilo a que chama «optimismos televi
sivos». Nele, come<;a por destacar dois nomes do p6s-modemismo, os de 
Lipovetsky e de Vattimo, para realc;ar tons mais positivos do universo dos 
mass-media. No entanto, para que estas vis6es mais integradas nao sejam 
consideradas urn espirito do tempo, lembra que, ja em 1935, Rudolf Arnheim 
afirmava 0 seguinte: «a televisao muda a nossa atitude diante da realidade: 
faz-nos conhecer melhor 0 mundo e, em particular, da-nos uma sensa<;ao da 
multiplicidade do que esta a ocorrer simultaneamente em diferentes lugares 
(. .. ) no fim reconhecemos 0 lugar onde estamos como urn entre muitos: 
tomamo-nos mais modestos e menos egocentricos» (p. 220). 

Se 0 lei tor esta a espera de encontrar, neste capitulo, teses que 
prociamem, sem reservas, os beneficios dos meios de comunica<;ao social, 
percorrera estas paginas com alguma desilusao. Se d' 0 Imperio do Efemero, 
de Lipovetsky, ainda se consegue retirar a ideia de que 0 divertimento pro
porcionado pelos media nao deve ser encarado como algo que embrutece 0 

espirito (p. 200), d' A Sociedade Transparente, de Vattimo, extrai-se uma visao 
que nos exige algum retraimento, mas que est"- em perfeita consonancia com 
o pensamento do professor da Universidade de Aiicante, que defende ser 
«conveniente esfriar os efeitos da televisao sobre 0 telespectador», 0 que, na 
sua opiniao, «desautoriza tanto as calamidades como as ben<;aos» (p. 212). 

Seguindo Vattimo, Rodriguez Ferrandiz fala-nos da multiplica<;ao das 
visoes do mundo proporcionadas pelos media em geral, e pela televisao em 
particular, 0 que toma mais evidente a opacidade do mundo e a impossi
bilidade da transparencia daquilo que vemos. Ao publicitarem diferentes 
realidades, os media conferem visibilidade aquilo a que Vattimo chama 
«racionalidades locais» (minorias etnicas, sexuais, religiosas, culturais Oll 

esteticas), tomando-as, consequentemente, mais conscientes da sua exis
tencia. «E-se» na medida em que se «e dado aver». Adquire-se uma identi
dade na exacta propor<;ao de uma existencia cat6dica. 

Do autor d' A Sociedade Transparente Rodriguez Ferrandiz retoma a 
no<;3.o de «experiencia estetica», que seria uma «forma de experimentar, pela 
imagina<;ao, outros modos de vida diversos daqueles que dominam a nossa 
quotidianidade» (p. 225). Aqui sera facil ver a televisao como urn motor 
dessa estetiza<;ao. No entanto, julgamos que este caminho, bern pertinente, 
teria ficado mais enriquecido se a evoca<;:ao de Dilthey se tivesse adicionado 
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uma referencia a obra de Michel Maffesoli, cuja ausencia aqui nao deixa 
de ser estranha. 

De Edgar Morin colhe-se a ideia da «estrutura semantica basica da 
cultura de massas», explicada pelo «sincretismo de dois ambitos que a ideo
logia defende que se mantem separados: a informa9ao e 0 imaginario 
ficcional» (p. 229). Esta dilui9ao de fronteiras entre 0 campo informativo e 
a fie<;:ao e um vector importante para pensar a televisao de hoje e que tem 
sido alvo de permanente estudo por parte dos investigadores do audiovisual. 
Veja-se, a titulo de exemplo, as investiga90es de Fran90is Jost, particular
mente 0 seu ultimo livro intitulado La television du quotidien: entre realite et 
fiction (ed. De Boeck Universite, Bruxelles, 200!). Ainda que 0 alerta fique 
ao nivel do nao-dito, percebe-se que 0 repto lan9ado aqueles que se inte
ressam pela televisao e 0 de se atender a uma progressiva fluidez de fron
teiras entre 0 real e a fic9ao que acontece dentro e fora do ecrii. 0 livro 
de Neal Gabler; Vida: 0 Filme. Como 0 entretenimento eonquistou a realidade 
(S. Paulo, Companhia das Letras, 1999), seria aqui uma pertinente refe
rencia. 0 autor prefere enveredar por exemplos mais conhecidos. E 0 caso 
de filmes como «The Truman Show», de Peter Wier; ou, entao, 0 formato da 
Endemol «Big Brother». Na fic9aO, assim como na informa9ao, importa, 
acima de tuda. que se simule a «(autenticidade». 

A este esbatimento de generos nao e alheio um conceito de progra
ma9ao enquanto «fluxo». Para explicar esta n09ao, recorre-se, e bem, aos 
trabalhos de Raymond Williams que constituem um marco pioneiro nos 
estudos academicos contemporiineos sobre grelhas televisivas. Ao estudar 
em meados dos anos 70 os modelos televisivos da Gra-Bretanha, este soci6-
logo britanico fez notar a emergencia de uma nova forma de comunica9ao 
televisiva que explicou no seu livro Television, Technology and Cultural Form. 
Nas quase cinco paginas que dedica ao trabalho de Williams (pp. 248-253), 
Rodriguez Ferrandiz consegue fazer entender que as novas tecnologias 
vieram alterar 0 conceito estatico da programa9ao. Programar passa de uma 
mera «distribui~ao e ordena.;ao de programas descontinuos» para urn 
«fluxo continuo televisivo», assumindo-se 0 pequeno ecra como uma inin
terrupta sucessao de imagens cuja 16gica escapa ao telespectador. A televisao 
deixa de valer pelos programas singulares que transmite para readquirir 0 
seu valor atraves da soma combinat6ria de todos eles, ou seja, pelo continuo 
fluxo de imagens e sons. 

Ha, no entanto, uma classe de acontecimentos que impoe uma ruptura 
neste fluxo, marcando um territ6rio que assume forma distintiva. Sao os 
chamados «acontecimentos mediaticos», sobejamente estudados por Daniel 
Dayan e Elihu Katz (A Hist6ria em Direeto: os aconteeimentos meddtieos na 
TV, Minerva, Coimbra, 1999). Rodriguez Ferrandiz nao os ignora, nem tao 
pouco desconhece a obra daqueles que mais aten9ao lhes dedicaram. Na sua 
definic;ao, trata-se de «acontecimentos de relevancia nacional ou interna-
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cional que congregam diante do televisor grandes audiencias e que provo
cam urn efeito integrador, coeso das sociedades, uma consciencia de destino 
comum, solidario e comunitario» (pp. 254-5). Para quem desconhece a obra 
de Dayan e de Katz, as quase vinte paginas que Rodriguez Ferrandiz lhes 
reserva parecem-nos suficientes para perceber 0 essencial dos eventos 
medhiticos: os seus elementos sintacticos, a sua especificidade semantica e 
a sua dimenslio pragmatica. 

Antes, porem, de abrir urn capitulo para os considerados «optimistas» 
da televislio, opta 0 autor por integrar urn ponto que the serve para abordar 
a distin<;:ao que Eco faz entre «paleo-TV» e «Neo-TV». Da primeira - que 
ilustra urn modele televisivo pedagogico, com generos e publicos delimi
tados - Rodriguez Ferrandiz e parco em explana<;:oes. 0 mesmo nao se passa 
com 0 segundo modele que Eco faz, de certa forma, coincidir com a aber
tura do panorama audiovisual a iniciativa privada. 

Para aMm das pinceladas dadas ao nivel da «semiotica da neo-TV» (pp. 
161-2),0 professor da Universidade de Alicante salienta os principais tra<;:os 
deste novo modo de fazer ever televislio: a incorpora<;:ao do publico nas 
emissoes televisivas (p. 165); a importfmcia dos pivots respeitarem aquilo a 
que Eliseo Veron chamou «0 eixo Y-Y» (Yeux-Yeux), ou seja, de estabele
cerem uma contacto visual com 0 telespectador (p. 166); a visibilidade das 
camaras (pp. 167-8); a multiplica<;:ao de ecras dentro do pequeno ecra 
(p. 168). Desta enuncia<;:ao de caracteristicas chega-se rapidamente a urn 
modelo de televisao que se movimenta entre a «amiga», a «anfitria» au a 
«confidente», epitetos muito conhecidos para quem segue, por exemplo, os 
trabalhos da sociologa Dominique Mehl. Podemos dizer que Rodriguez 
Ferrandiz aborda 0 essencial com bastante pertinencia, mas, ja no final 
deste capitulo, a afirma<;:ao de que a neo-TV «nao pretende transmitir urn 
saber it massa, mas oferecer urn espa<;:o de confronta<;:ao de opinioes sem 
hierarquias, sem cair na tenta<;:ao de ceder a palavra so ao perito autori
zado» suscita-nos (muitas) reservas. Basta ler alguns dos estudos de Sebas
tien Roquette (Vie et mort des debats televises : 1958-2000 , Ed. De Boeck, 
2002, por exemplo) para que tal afirma<;:ao seja contestada. 

Para a parte a que chamou «epilogo», Rodriguez Ferrandiz reservau 
algumas notas sobre os apocalipticos (pp. 329-334) e os integrados (p. 334-
-339). Nao se trata de uma sintese das visoes focadas ao longo do livro, antes 
se faz urn exercicio onde se submete a estes dais posicionamentos a noc;ao 
de espectaculo, reprovada pelos primeiros e exaltada pelos segundos. Nesta 
ultima parte, ha ainda espa<;:o para citar urn texto de Francesco Casetti 
(<<Lettera A Enzensbergen,) em que este investigador italiano descreve tres 
atitudes que a sociedade pode ter diante dos media, ora encarando-os como 
«meios de difusao), ora como «meios de representa98.o», ora ainda como 
«meios de relac;ao». Cada uma destas formas merece uma sucinta, mas 
muito inteligivel explica<;:ao. No entanto, aquilo que retemos sao as palavras 
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finais do Iivro em que 0 autor nos Iiberta do peso de uma influencia deda
Iica da televisao. «Nao somos doentes terminais alimentados pelo ecri'i» 
(p. 349), porque, como se conclui mais a frente, «a vida dos individuos 
da sociedade televisiva nao pode reduzir-se as imagens que consomem» 
(p. 354). Como e (bern) lembrado, «hii outros polos de interesse: 0 amor, a 
amizade, 0 trabalho, a familia, as viagens». Afinal este «apocalipse show» 
que parece ser a televisao tern rnais urn poder aparente do que real. 
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