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INTERA(:OES COMUNICATIVAS: 
A APREENSAO DA GLOBALIDADE DA COMUNICA(:AO 
UMA ANALISE DO CENTENARIO DE BELO HORIZONTE 
COMO FENOMENO COMUNICATIVO. 1 

VERA REGINA VEIGA FRANC;;A * 

IntrodUf;:iio 

Este trabalho busca refletir sobre uma questao aparentemente ultra
passada, e de certa forma dada por resolvida, que e a do estatuto te6rico do 
objeto "comunica~ao» (da comunica~ao enquanto objeto de estudo, ou dos 
paradigmas da comunica~ao). Para empreender essa reflexao, tomiimos 
como referencia um estudo empirico sobre a cidade de Belo Horizonte, 
capital do estado de Minas Gerais, Brasil, voltado para a aniilise da come
mora~ao de seu primeiro centeniirio. 

Apresentado desta maneira, talvez nosso trabalho indique um alcance 
limitado, ou pelo menos um interesse apenas localizado e especifico. 
Certamente nao temos a pretensao de estarmos desenvolvendo uma 
reflexao altamente inovadora - mas reivindicamos a importiincia de estar
mos revendo continuamente nossos pontos de partida, Oll nossos pressu
pastas fundadores. 

Na sociedade da comunica~ao, na era mediatica que e a nossa, 0 feno
menD comunicativo aparece com uma tal evidencia que nos perguntannos 
sobre 0 que e a comunica~ao, au de qual comunica~iio estamos falando, soa 

* Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
1 0 presente texto e parte de urn trabalho de pesquisa mais amplo, intitulado Belo 

Horizonte, 100 anos depois: as novas condi90es da experiencia, desenvolvido por professores 
pesquisadores do GRIS - Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Imagem e Sociabilidade, do 
Departamento de Cornunicac;ao Social da FAFICHlUFMG. A pesquisa mencionada acirna 
contou com 0 apoio do CPqfUFMG; FAPEMIG; CNPq. 
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absolutamente anacromco. A comunica<;:ao esta ai - enquanto circula<;:ao 
da informa<;:ao, globaliza<;:ao das imagens, suportes tecnologicos cada vez 
mais sofisticados, linguagens cada vez mais elaboradas ou inovadoras. 
No entanto, para alem dos aspectos mais evidentes - para alem da riqueza 
e exuberancia do nosso objeto empirico, ha que cuidar da constru<;:ao 
do nosso olhar; da comunica<;:ao enquanto categoria teorica, perspectiva 
analitica. 

A critica politica e epistemologica ao paradigma informacional (a 
formula lasswelliana) ja foi feita; nao e preciso retomar ao carater restritivo 
da concepc;:ao transmissiva da comunica<;:ao. Igualmente desnecessario e 
enfatizar a limita<;:ao das categorias de emissor e receptor - tao ricas foram 
as contribui<;:oes sobre a natureza produtiva do consumo; sobre a recep<;:ao 
enquanto ato e lugar de apropria<;:ao e recria<;:ao; a emissao enquanto elo 
receptivo/produtivo de uma cadeia social que em muito a uitrapassa. 

No entanto, se ja abandonamos a concep<;:ao medl.nica do processo 
comunicativo, a incorpora<;:ao do pensamento da globalidade, da circula
ridade e do movimento - da complexidade 1, enfim - tern sido mais lenta. 
Nossos estudos com frequencia continuam a isolar elementos (tratam do 
lugar da recep<;:ao, ou do suporte, ou dos discursos), a hipostasiar situa<;:oes. 
A impossibilidade de lidar com urn todo em movimento nos retem no parti
cular, ou na descri<;:ao surpreendida do quadro das muta<;:oes (os quadros 
comunicativos que permanentemente mudam de lugar), sem avan<;:ar na 
constru<;:ao dos novos paradigmas de apreensao reivindicados pelo quadro 
das insatisfac;:oes e criticas epistemologicas ja formuladas. Esse e 0 desafio 
do qual nos ocupamos - sem a pretensao, repito, de termos alcan<;:ado as 
novas respostas. Mas firmes na convicc;:ao da importancia da tarefa. 

Para empreende-la (e para enfrentar esse desafio), reivindicamos tam
bern a pertinencia de nos ocuparmos das cenas cotidianas da vida de uma 
sociedade -lugar de inser<;:ao da comunicac;:ao mediatica no ambito da vida 
social mais ampla; da relac;:ao entre diferentes formas comunicativas; do 
embate entre interesses e lugares distintos, ocupados pelos muitiplos inter
locutores que povoam a fala cotidiana de uma sociedade. 

E nesse contexte que a analise de urn evento pontual- a comemorayao 
do centenario de uma cidade, por exemplo - pode ganhar urn relevo, para 
alem do conhecimento especifico que ele promove, e iluminar uma reflexao 
mais ampla sabre a dimensao comunicativa que penneia e constr6i as 
praticas s6cio-culturais contemporaneas. 

1 Remetemo-oos aqui a discussao da complexidade tal como foi formulada par E. Morin 
(Veja-se a prop6sito: MORIN, E. 0 problema epistemo16gico da complexidade. Lisboa: Europa
-America, 1983. 

130 



Urn objeto de estudo: 0 centemirio de Belo Horizonte 

o ano de 1997, em Belo Horizonte, foi marcado pela comemora<;:ao 
de seu primeiro centenario. Criada no final do seculo passado para ser a 
nova capital do estado de Minas Gerais, a cidade foi inaugurada, em 12 
de dezembro de 1897. Belo Horizonte surge como resultado de uma a<;:ao 
polftica e sob a egide do modemo: substituindo a velha e tradicional cidade 
de Oura Preto, a nova capital cerrava as cortinas de nosso passado colonial 
e apontava para novos tempos - do progresso, da modemidade. 

A marca de cidade planejada nunca a abandonou totalmente, e ao 
longo de sua breve hist6ria podemos perceber a convivencia de dois movi
mentos distintos e mesmo antag6nicos. De um lado, a persistente cons
tru<;:ao de projetos para a cidade. Sucessivas administra<;:oes municipais 
apresentavam e buscavam implementar novas propostas de cidade
sempre voltadas para 0 futuro. Ao mesmo tempo, e de forma quase imune 
a esses projetos, a cidade veio se construindo no dia a dia, obedecendo a 
uma outra dinamica, menos planejada, implementada pelo uso cotidiano 
das pessoas, pela prlitica espontanea de ocupar e viver a cidade. 

P610 aglutinador dos mineiros 2 de vlirias regioes 3, a «modema» Belo 
Horizonte tanto acolheu bem a fidelidade as raizes interioranas de 
seus habitantes quanta manteve (para os olhares extemos) seus ares pro
vincianos. 

A cidade sofreu grande desenvolvimento ao longo do seculo, sobretudo 
a partir da dacada de 70. Hoje, com seus mals de dois milhoes de habi
tantes 4, e a quarta malor cidade brasileira. Apesar desse crescimento, e 
tida como uma metr6pole que mantem uma boa qualidade de vida para 
seus habitantes. 

A comemora<;:ao de seus 100 anos de funda<;:ao nao e um momento 
qualquer; a comemora<;:ao de um centenario e carregada de forte valor 
simb6lico, oportunidade de resgatar os mitos de origem, tao caros a consti
tui<;:ao do sentimento de identidade de um povo. Relembrar 0 momenta da 
funda<;:ao unifica os membros de uma coletividade e fortalece 0 sentimento 
de perten<;:a, reativando 0 sentimento que a cidade tem de si mesma. 

Momento promissor no que se refere as suas dimens6es culturais e 
identitarias, urn centemirio, no entanto, aparentemente nao se evidencia 

2 Chamamos «mineiros» os hahitantes do estado de Minas Gerais. 
3 0 estado de Minas Gerais e marcado pela existencia de p6los regionais bastante 

demarcados do ponto de vista de suas caracterfsticas socio-economicas e culturais, bern como 
dotados de hist6rias de povoamento diferenciadas. 

4 A «grande Belo Horizonte», incluindo suas cidades-satelites, uitrapassa 3 milh6es de 
habitantes. 

131 



ou niio se destaca enquanto processo de comunicayiio. A primeira vista, ou 
numa analise mecanicista, urn aniversario - e particulannente 0 aniver
sario de uma cidade - apenas subsidiariamente poderia ser tornado 
enquanto fenomeno comunicativo. Numa visiio corrente (na esfera do 
sensa comum, mas ate mesma no ambito da reflexao academica tradi
cional), na melhor das hipoteses, a comunicayiio aparece como aquela 
dimensiio complementar e instrumental, posterior aos fatos e referindo-se 
it sua divulgayiio. 

Assim, ao nos proporrnos empreender urn estudo sabre 0 centenan.o 
de Belo Horizonte enquanto fenomeno comunicativo (ou na perspectiva da 
comunicayiio), duas questoes basicas devem ser enfrentadas e respondidas: 
por urn lado, em que medida a dimensiio comunicativa desse evento e 
suficientemente relevante para justificar urn estudo? Por outro lado, qual 
a concepyiio de comunicayiio adequada it compreensao mais abrangente 
desse fenomeno? 

Nossa primeira proposiyiio e a de que a dimensao comunicativa nao e 
externa e posterior ao acontecimento aniversario, mas constitutiva dele. 

Urn aniversario nao existe em si mesma, nao tern uma existencia 
sensivel e uma realidade propria, para alem do acordo dos sujeitos que 0 

instituem. U m aniversario e uma inscri9ao simb6lica, urn sentido cons
trufdo e somente passa a existir quando esse «sentido» e realizado discursi
vamente, se converte em atitudes e eventos tangiveis e partilhados. Mals do 
que urn fato cronologico, uma sucessiio de temporalidades, urn aniversario 
se refere aD «sentimento do aniversano». Trata-se, a rigor, de urn fenomeno 
de representayao constituido no espayo de uma ayiio reciprocamente 
referenciada. E instituido na intervenyao de sujeitos que dizem e que, com 
seu dizer, criam e compartilham significados e constroem relayoes. 

No caso do aniversario de uma cidade, e especificamente falando do 
aniversiirio de Belo Horizonte, esse dizer e assumido pelo poder publico 
municipal. A Prefeitura, atraves da figura do prefeito, esta investida do 
papel de "locutor autorizado» 5, aquele que tern a legitimidade para dizer 
"em nome de». A fala da cidade e assumida pelo prefeito; a fala do prefeito 
se converte na fala da cidade. Esse investimento e intrfnseco ao seu papd; 
a delegayao da palavra ja vern implicita na sua competencia de chefe do 
pader local. E urn investimento que e feito nas umas, no momento de 
sua elei<;ao; essa e a sua legitimidade primeira. Vma Dutra, mais invisivel, 
se constr6i (ou nao) no efetivo desempenho dessa competencia, e no reco
nhecimento, por parte dos membros da coletividade, de que de fato 0 

chefe fala em seu nome. 

5 Cf. CERTEAU, M. A inven¢o do cotidiano. Petropolis: Vozes, 1994. 
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Dai decorre a importancia das diferentes interven<;oes do poder publico 
- pois e atraves delas que sua legitimidade se fortalece. Por isso tambem 
a importancia - e a natureza politica - da comemora~ao do centenario. 
o centenario de Belo Horizonte foi implementado pelo prefeito Celio de 
Castro, no primeiro ana de seu mandato 6 Assim, para a Prefeitura, instituir 
o aniversano era instituir uma fala e uma imagem da cidade, tanto quanta 
enunciar a si mesma como seu legitimo representante. Atraves da come
mora<;ao, 0 poder publico apresentava 0 seu projeto de cidade - 0 projeto 
atraves do qual ele buscava legitima<;ao como representante da cidade. 

Na verdade, 0 centenario come<;ou a ser discutido e planejado com 
bastante antecedencia pelas administra<;oes municipais anteriores, atraves 
de sucessivas comissoes. Mas sua realiza<;ao, no ana de 1997, coube ao novo 
prefeito, e a comemora<;ao foi definida atraves da forma de urn «calendano 
de eventos». Por todo 0 ana de 1997, e estendendo-se ate julho de 1998, 
foram inscritos eventos de diversa natureza - copa de futebol, conferencias, 
exposic;6es - aos quais se somali 0 epiteto «do centenario». Para 0 dia 12 de 
dezembro, data do aniversano, foram desenvolvidas atividades voltadas 
especialmente para a celebra<;ao do aniversario. 

Paralelamente, e permeando a interven<;ao oficial, proliferaram inicia
tivas distintas e provenientes de diferentes setores. Do lanc;:amento de livros 
it encena<;ao de pec;:as teatrais, da realiza<;ao de eventos esportivos it pro
mulga<;iio de fatos e personalidades cientifico-intelectuais, tudo, no ana de 
1997, relacionou-se, direta ou indiretamente, com 0 tema do centenario. 
Campanhas publicitarias da iniciativa privada aproveitaram 0 mote: evoca
c;:oes do passado de Belo Horizonte; 0 resgate de personagens e fotos antigas 
da cidade; a valoriza<;ao dos anos de existencia 7; jogos de linguagem em 
tomo do numero 100 (cern, sem) foram amplamente utilizados. 

E, naturalmente, a comemorac;ao - au a tematica do centenario - tam
bern passava pela midia. Belo Horizonte tern uma importante midia local / 
regional: tres jomais impressos diarios, inumeras empresas radiof6nicas, 
cinco emissoras de teve. Certamente, 0 centenario foi pautado por essa 
midia - diretamente, a partir da perspectiva da cidade que fazia 100 anos; 
ou pela cobertura de eventos comemorativos realizados na cidade (pelo 
poder publico ou iniciativa privada). 

6 Eleito no final de 1996, 0 prefeito tomou posse no dia F de janeiro de 1997. Ja. em sua 
campanha eleitoral, ele dizia: «Quero ser 0 mestre de cerim6nia do centemirio de Belo 
Horizonte». 

7 Alguns exemplos de mensagens publicitanas veiculadas: «Drogaria Araujo: 94 anos 
junto com Belo Horizonte»; «Nos cern anos de Belo Horizonte, 0 CoIegio Sao Jose esta ha 
60 anos educando a infancia e a juventude»; «Construtora Tenda: ha 28 anos ajudando a cons
truir uma cidade melhor». 
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Por todos esses aspectos, 0 evento centen:irio pareceu-nos uma situ
a""o promissora pela amplitude - urn evento que dizia respeito a cidade 
como urn todo e envolveria, potencialmente, grande diversidade de interlo
cutores, varias temporalidades e imagens da cidade. 

Essa «potencialidade» do objeto, por sua vez, remete a segunda ques
tao: qual 0 modele adequado para sua analise comunicacional? Melhor 
dizendo, como percebe-lo enquanto fenomeno comunicativo? 

A escolha paradigmatica 

Ja a seleo;:ao e a configurao;:ao de urn objeto de estudo - a definio;:ao de 
urn problema - nos situa dentro de uma determinada perspectiva de 
analise, indica a assimi!ao;:ao de uma determinada maneira de ver e apre
ender a realidade - marca uma escolha paradigmMica. Ao optarmos pela 
analise de uma situao;:ao de comunicao;:ao, e nao de urn dos elementos mais 
demarcados dessa situa~ao (tais como a emissao das mensagens, ou as 
proprias mensagens), indicamos ou construimos, neste movimento, uma 
forma de apreensao e tratamento dos fenomenos comunicativos distinta de 
outras mais frequentemente utilizadas. 

Se nos situassemos no ambito do paradigma informacional, estariamos 
tomando a comunica\-ao como urn processo de transmissao de mensagens 
de uma fonte ate urn receptor. Trata-se, nesse modelo, de urn processo 
linear, que tern como ponto de partida 0 emissor, ou a esfera da produo;:ao, 
e como nucleo de seu interesse a maior ou menor eficacia do processo 
transmissivo (0 correto recebimento por parte do receptor, a realizao;:ao dos 
efeitos planejados). 

A adoo;:ao desse paradigma implicaria, de imediato, uma formulao;:ao 
distinta do problema - nao seria uma analise do centen:irio de Belo 
Horizonte enquanto fenomeno comunicativo, mas ja 0 seu enquadramento 
dentro de urn modele pre-fixado: urn processo de transmissao em que urn 
emissor (no caso, 0 poder publico municipal, que assumiu 0 papel de 
promotor do evento) cria mensagens (elabora 0 conteudo e a formatao;:ao 
da comemorao;:ao) que sao divulgadas atraves de meios de comunica{,iio 
(veiculos proprios e a midia em geral) a receptores especificos (0 cidadao 
de Belo Horizonte mas tam bern a comunidade external, com maior ou 
menor eficacia. 

Ora, se, como indicamos em nossa descrio;:ao inicial do problema, 0 

poder publico assumiu de fato 0 lugar de «locutor autorizado» do evento, 
por que nao seria essa a formula9ao correta de nossa indaga9ao? Em que 
ela se distingue da outra (que pretendemos estar elaborando)? 

A difereno;:a e suti!, mas substantiva. A formulao;:ao de uma pergunta 
traz os indicios da resposta a ser buscada; neste caso (com a utilizao;:ao do 
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paradigma informacional), pergunta-se pela transmissao e pelo recebi
mento; outros aspectos, que nao se remetam diretamente a essa questao, 
sao descartados. Por exemplo, a natureza da interlocu"ao realizada; a 
relac;ao dos belorizontinos com 0 aniverscirio (que seria 0 «conteudo» ou 
substancia da interlocu"ao); a forma da comemora"ao e a maneira como 
essa forma configura 0 lugar dos interlocutores, etc. Nesse modelo, os inter
locutores sao definidos pelas fun,,6es que exercem - emitir, receber - e a 
matriz analitica nao permite que sejam vistas na sua natureza de sujeitos 
que acumulam Qutros papeis e cuja intervenc;ao e influencia ultrapassam as 
fun,,6es de emitir/receber. Uma analise do centenario que busca analisar 0 

comportamento e participa"ao dos habitantes da cidade e vai toma-los 
simplesmente como potenciais receptores das mensagens do poder publico, 
claramente estaria promovendo urn tratamento redutor e simplista. 

A sequencia do modelo e linear e cronol6gica - come"a com a emissao 
do emissor. No caso estudado, tomar como ponto de partida a produ"ao 
de mensagens sabre 0 aniversario seria promover urn corte artificial e 
arbitrario (apagando a cadeia sequencial na qual essas mensagens nao 
seriam senao urn elo). 

Enfim, 0 paradigma informacional seria uma matriz te6rica que nao 
levaria muito longe nosso esfor"o analitico. E, certamente, se fosse esta 
nossa concep"ao de comunica"ao, dificilmente veriamos no centenano de 
Belo Horizonte urn objeto relevante ou sequer passivel de ser estudado na 
perspectiva da comunica"ao 8. 

A critica politica e epistemol6gica ao paradigma informacional come
"ou a esbo"ar urn novo modelo comunicativo - 0 dial6gico 9 Ressaltando 
a dupla capacidade humana de emitir e receber, e comprometido com a 
pratica democratica, atraves do pleno exercicio da capacidade expressiva 
dos homens, esse modelo estabelecia uma distin"ao entre rela,,6es infor
mativas (unilaterais, baseadas num esquema transmissivo) e rela,,6es 
comunicativas (bilaterais, assentes num esquema de troca e igualdade de 
condic;6es entre os pares) 10. 

8 0 que nao significa dizer que esse modele e estt'~ril, em qualquer situa9ao. Tuda 
depende do objetivo. daquilo que se quer conhecer. A Prefeitura, par exemplo, poderia querer 
saber como foi sua intervenvao e patrocinar urn estuclo para identificar sua eficacia; a rela\=ao 
entre seus objetivos, formas desenvolvidas e resultados alcan~ados. Nesse caso, 0 uso do 
modele poderia ser pertinente. 

9 0 modele da comunica~ao dial6gica, baseado na simetria entre os polos da rela~ao, 
nao chegou a se constituir propriamente como um paradigma, mas apenas como urn outro 
modelo, estendendo as fun~Oes dos sujeitos comunicantes. 

10 A distin~ao entre informa~ao e comunica~ao e trabalhada, entre outros autores, por 
PASQUALI, A. Socioiogia e comunicQfiio. Petr6polis: Vozes, 1973; RODRlGUES, A. D. Comunica9iio 
e cultura. A expenencia cultural na era da informa9iio. Lisboa: Presen~a, 1994. 
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Se nos situassemos nessa perspectiva para promover a analise do cente
nario de Belo Horizonte, a formula<;ao do problema tambem seria bastante 
distinta; mais do que a produ<;ao de mensagens sobre 0 evento, 0 modelo 
iria orientar a identifica<;ao e analise da efetiva participa<;ao dos belorizon
tinos na constru<;ao das comemora<;oes, seu papel de co-emissor das 
mensagens a respeito do centenario. 

Tambem esse modelo e limitador, pois exclui tudo 0 que nao se refere 
it efetiva<;ao da troca, da bilateralidade da rela<;ao dialogica. Certamente 
essa analise levaria a constata9ao de uma ausencia - da nao comunica9ao. 
Os cidadaos nao foram emissores do centenario - au pelo menos nao em 
igualdade de condi<;oes com 0 Poder Publico; nao dividiram com ele a 
constru<;ao das comemora<;oes. Porem, alem da critica e da denuncia da 
exclusao, esse modelo analftico nao traria muitas respostas. Os belori
zontinos almejavam uma participa9ao maior? a aniversano suscitava 
a palavra? Houve urn cerceamento da fala, ou uma impossibilidade 
operacional? Como fazer dialogar em igualdade de condi<;oes uma socie
dade de massa? Tais questoes nao encontram acolhida no modelo dialo
gico estrito. 

Mais recentemente, 0 quadro de estudos sobre a comunica<;ao tende a 
priorizar ou a se afunilar no estudo dos meios. Partindo da importincia 
crescente e papel de determina<;ao exercido pela midia no cen3.rio contem
poraneo, estudar a comunica<;ao e estudar 0 funcionamento dos meios. 
Essa prioriza<;ao da midia enquanto aparato socio-tecnico (instancia de 
determina<;ao) praticamente leva ao abandono do processo comunicativo -
minimizando a interven<;ao dos interlocutores, reduzindo a apreensao da 
dinamica de produ<;3.o de sentidos e fechando a compreensao da extensa 
«prosa» do mundo que acontece paralelamente - marcada ou it revelia da 
interven<;ao dos meios de comunica<;ao. Tal abordagem traria como objeto 
de nossa analise 0 cenario da (re)constru<;ao mediatica do centen3.rio; a 
adequa9ao da comemora«;ao a l6gica da mfdia. Nao e preciso avan9ar muito 
na discussao dessa perspectiva, ou dos limites analiticos que ela imporia ao 
nosso estudo, na medida em que ela mesma, por seu pr6prio enquadra
mento, excluiria de antemao a analise de urn fenomeno cuja natureza nao 
fosse prioritariamente mediatica. Em outras palavras, 0 objeto «cente
nmo» teria pouca relevancia numa perspectiva que afirmasse a centrali
dade da midia, para aMm de outros aspectos da realidade social. 

Ao buscar outro enfoque, nao se trata, obviamente, de negar ou sequer 
minimizar 0 peso e a importancia da midia na sociedade contemporanea. 
Acreditamos, no entanto, que a for<;a propulsora dos meios de comunica<;ao 
enquanto instancia de produ<;ao de mensagens e constru<;ao das realidades 
nao deve obnubilar a globalidade do processo comunicativo e sua natureza 
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de intermediayao 11. A midia nao detem a exclusividade da produyao dos 
cenarios sociais, e a comunicac;ao nao se resume aos meios de comunicac;ao 
ou a uma func;ao transmissiva, mas compreende a constituic;:ao dos 
discursos e 0 espayO da interlocuyao. Conforme realya R. Debray. lanyando 
a proposta de uma «midiologia» 12, interessa-nos «estudar as mediac;oes 
pelas quais uma ideia se torna forya materia!>,. No caso da comemorayao 
do centenario de Be!o Horizonte, interessava-nos compreender como ele se 
constituiu e se realizou, enquanto pratica simb6lica partilhada: a materia
lizac;ao da ideia do centenario, 0 aparecimento dos interlocutores, seu 
desdobramento em intervenyoes especificas. E foi este tipo de interesse e 
formulayao que conduziu 0 recorte de nosso objeto - uma possive! mobili
zac;ao e efervescencia criadas em tome e a partir da ideia do centenario, em 
que enunciadores (poder publico em proal, discursos, meios de comu
nicayao e dia-a-dia da cidade se misturam e se repercutem mutuamente. 

Assim, como dissemos inicialmente, a escolha de urn objeto de estudo 
e a delimitayao de urn problema ja «trai>, uma perspectiva de origem, uma 
matriz paradigmatica. E se nao trilhamos os caminhos mais usuais (ou 
mais valorizados), e importante, neste momento, apresentar de forma mais 
explicita os pressupostos que orientaram a construyao do problema e 
ajudaram a formular as indagayoes a serem respondidas pe!a pesquisa. 

Nossa concepyao da comunicayao e nosso mode!o analitico se cons
tr6em tomando como ponto de partida alguns pressupostos: 

- A escolha de uma «situayao de comunicayao» indica inicialmente a 
atenyao ao objeto sensivel e it forma como e!e se da aver (ao seu 
«aparecimento»). Trata-se aqui de urn mode!o compreensivo, voltado 
para os fen6menos da realidade, ou para a «dimensao de realidade» 
dos fen6menos estudados. 

II Como nos adverte L Quere, 0 pensamento ocidental esteve muito tempo marcado 
pelo paradigma epistemo16gico (por uma concep9ao representacionista e cognitivista do 
homem e do mundo), atribuindo a comunicayao uma funryao de prodw;;:ao e transmissao de 
conhecimentos sabre 0 mundo e as pessoas. E precise substitui-lo pelo paradigma praxio16-
gico, fundado na concepc;:ao da «construc;:ao social da realidade»; «articulado a problematica 
da construc;:ao intersubjetiva da objetividade, da subjetividade e da socialidade, e a uma 
concepr;ao constitutivista da linguagem, da expressao e da cognic;:ao.» (OUERE, L. «D'un modele 
epistemologique de la communication a un modele praxeologique». In: Reseaux n° 46/47. 
Paris: Tekhne, mars-abril1991. p. 72). 

12 Para Debray, «a midiologia tern por objetivo, atraves da logistica das operar;6es de 
pensamento, ajudar a clarificar esta questao lancinante, irresoluvel e decisiva declinada
conforme se e escritor, etn610go ou moralista - como '0 poder das palavras', 'a eficacia simb6-
liea' ou ainda '0 papel das ideias na hist6ria'. (DEBRAY, R. Midiologia geral. Petr6polis: Vozes, 
1993, p. 14). 
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- 0 tratamento de urn fenomeno empirico coloca, a seguir, a necessi
dade de identifica\,ao de seus contornos. Naturalmente, urn estudo de 
casa implica sempre urn recorte do objeto, e esse recorte marca uma 
interven\,ao do pesquisador. Mas queremos ressaltar tambem que esse 
recorte e enquadramento devem ser buscados; devem ser orientados 
pelo pr6prio objeto e nao definidos aprioristicamente por urn modelo 
formalizador 13 (como acontece no caso do paradigma informacional, 
em que se busca 0 emissor, a mensagem, 0 receptor, os efeitos), 

- Urn objeto comunicativo - uma situa\,ao de comunica\,ao - e parte de 
uma situa\,ao maior. Esta inserido numa realidade que 0 atravessa e 
ultrapassa. A extra\,ao do objeto de estudo do seu contexto - neces
saria para a operacionaliza~ao da analise - e urn ato arbitrano. 
o pesquisador deve estar atento, para que esse processo de extra\,ao e 
transporte nao seja esquecido, para que 0 objeto nao seja tornado 
como urn em si definitivQ, mas possa ostentar as marcas deixadas 
pelo descolamento de sua situa\,ao de origem. 

- Essa inser\,ao num contexto mais amplo ajuda tambem a qualificar 
melhor nosso interesse, voltado nao exatamente ou nao apenas para 
o interior do processo comunicativo, mas para sua insen;ao na vida 
social. Interessa-nos a dimensao comunicativa que penneia as muitas 
pniticas sociais. Em sintese, a interse~ao. Por esse caminho, nos 
afastamos da concep\,ao de uma comunica\,ao auto-centrada, mas 
tambem de uma visao meramente instrumental (a comunicac;ao que 
esta a servi\,o de), buscando alcan\,ar sua natureza constitutiva - sua 
presen\,a viva no campo da experiencia e da realiza\,ao do viver social. 

- Esse voltar-se para a inser\,ao na vida social nao deve, no entanto, 
obscurecer ou nos desviar da especificidade comunicativa buscada 
(enfraquecer a perspectiva comunicacional) - que esta assentada na 
presen\,a dos sujeitos interlocutores e na constru\,ao dos discursos. 

- A comunicac;ao supoe a co-presenc;a referenciada de interlocutores; a 
noc;ao de sujeito interlocutor nao exclui, mas ultrapassa, as fun~oes 
especificas de emitir e receber. Identificados os interlocutores, cabe 
perguntar sobre 0 exercicio dessas func;oes (quem emite, quem 
recebe, como se constr6i 0 £luxo, como essas fun~6es sao desempe
nhadas). Mas e igualmente necessario indagar tambem sobre os 
outros papeis que os interlocutores carregam para aquela situa\,ao 

13 Ao modelo formalizador (que enquadra 0 objeto), contrapomos a apreensao da 
«forma» do objeto estudado (no sentido que Simmel concede ao conceito de forma). 
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especffica, identificar 0 seu lugar; captar suas expectativas; perceber 
seu desempenho. 

- A especificidade dessa reia\,ao interlocutiva e a produ\,ao I circula\,ao 
I interpreta\,ao de formas discursivas. As intera\,oes sociais sao 
eminentemente reia\,oes de sentido (0 homem age no mundo orien
tado peio sentido que confere a sua pr6pria a\,ao); no bojo de outros 
tipos de intera\,ao, a distin\,ao das intera\,oes comunicativas reside na 
materializa\,ao das formas simb6licas, na objetiva\'ao da subjetivi
dade dos sujeitos (ou expressividade) atraves da linguagem, com vista 
a partilha do sentido, a constru\,ao de uma intersubjetividade pnitica. 

- Essas formas discursivas cristalizam, em grande medida, a posi\,ao e 
o movimento dos interlocutores, bern como a dimensao simb6lica 
instaurada em tal contexto reiacional. Elas nos dizem da reia\,ao; mas 
sao tambem 0 desenho da reia\,ao e a interven\,ao singular dos inter
locutores que vao acionar outros eiementos de sentido, amplia
dores/ativadores da potencialidade simb6lica dos discursos. 

- E peio caminho dessa produ\,ao discursiva, da instaura\,ao de uma 
dinamica de cria\,ao de sentidos e peia interven\,ao ativa dos interlo
cutores que entendemos as relac;:oes comunicativas enquanto 
momento de constru\,ao do social. A comunica\,ao realiza 0 estar com 
o outro; constitui 0 mundo comum, partilhado - e atividade organi
zante da objetividade do mundo, da subjetividade dos sujeitos. 14 

Desenho metodol6gico e resultados da pesquisa 

Tais pressupostos orientaram 0 desenho metodol6gico da pesquisa de 
campo, atraves da distin\,ao e tratamento de tres instancias (tres interlocu
tores do processo): 

- 0 poder publico (a Prefeitura de Bela Horizonte), que vinha emer
gindo na cena publica desde momentos anteriores ao ana da corne
mora~ao, como urn anunciador da festa, aquele que convida a cidade 
para 0 aniversario dos seus 100 anos; 

- a midia, enquanto instiincia de media\,ao privilegiada, lugar de cons
tru\,ao de imagens e linguagens, construtora do centenario enquanto 
enunciac;:ao e narrativa de urn cotidiano que pressupunhamos modifi
cado peio recorte temporal do centenario; 

14 Cf. discussOes desenvolvidas por QVERE, op. cit. Ver tambem BERGER, P. e LUCKMANN, 

T. A construfiio social da realidade. Petr6polis: Vozes, 1985. 6·" ed. 
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- os cidadaos, personagens comuns que realizam a cidade pe!o usa 
identitario que a materializa enquanto lugar, construtores do coti
diana urbano belo-horizontino e que emergiriam na cena urbana, 
como possiveis participantes e configuradores de formas variadas 
para essa comemora~ao. 

Cada uma dessas instilncias nos forneceu a base empirica (atraves de 
recortes especfficos) para a coleta de dados. Num primeiro movimento 
analitico, cada uma de!as foi tratada enquanto instancia de produ"ao 
discursiva, lugar de produ"ao/compartilhamento de sentidos; em cada uma 
tambem buscamos a presen"a co-referenciada do outro. No segundo mo
mento de analise, buscamos prom over 0 entrela"amento e confronto dessas 
instancias. 

Nos limites deste texto (em que nos voltarnos prioritariamente para a 
discussao da concep<;:ao de comunica"ao) nao cabe nos estendermos muito 
na exposi<;:ao dos resultados. De forma sintetica, resgatamos aqui alguns 
aspectos mais gerais encontrados, bern como ressaltamos alguns elementos 
de nossa interpreta"ao. 

A primeira evidencia, os resultados pareceram contrariar a ideia da 
existencia da comunica<;ao (ou das caracteristicas que marcam sua reali
za<;:ao). 0 poder publico (a prefeitura de Be!o Horizonte), que tomou a inici
ativa de comemorar 0 aniversario, propor 0 formata da comemora<;ao e 
ativar os demais atores do processo, teve uma atua<;:ao ambigua, dirigindo
se ora a cidade, ora a urn publico externo (numa perspectiva de vender uma 
imagem «internacionah> de Be!o Horizonte), ora a midia (buscando 
alcan"ar visibilidade). Tambem 0 ape!o aos cidadaos foi marcado por ambi
guidades - ao mesmo tempo que chamava a popula"ao para assumir 0 

pape! de sujeito da festa, conferia-lhe, na proposta formulada, urn mero 
pape! de audiencia/recep<;:ao. 

A cidade, de seu lado, nao se sentiu parte; nao partilhou a ideia do 
centenario, nao se mobilizou. Os cidadaos se mantiveram distanciados e 
apaticos. De tal forma que nao podemos dizer de urn processo de troca, 
negocia<;ao; ou pensar que 0 centemirio assumiu urn canHer de espa<;o 
publico - lugar de interven"ao/manifestac;:ao dos diferentes atores sociais 
(sujeitos politicos da cidade). Mas se os cidadaos nao foram «sujeitos», 
tambem nao foram objetos do processo. Viveram 0 ana que Bela Horizonte 
fez 100 anos e tiveram algumas opini6es sabre iS50, sabre a cidade, sabre 
a comemorac;ao. 

A midia falou do centenario, cobriu os eventos - mas nao exatamente 
dentro da mesma perspectiva (e estrategia) enunciada pelo poder publico. 
De tal maneira que torna-se dificil apreender e alinhavar uma narrativa 
do/sobre 0 centenario, a partir das varias vozes que se entrecruzam nesse 
momento. 

140 



Ao pensar nas multiplas imagens da cidade potencialmente acionaveis 
pe!o centenario, anteviamos uma efervescencia de sentidos, uma espessura 
simbolica que nao se deu. Os eventos do calendario, as imagens e ape!os 
construidos nao tocaram num fundo comum de experiencia - a ponto de 
nos perguntarmos: qual seria esse fundo comum? Se a comunica~ao e uma 
atividade organizante da objetividade do mundo social, que mundo comum 
foi constituido pe!o centenano? Ele significou de fato uma interven~ao na 
cidade? Se a comunica~ao e atividade organizante da subjetividade dos 
sujeitos, e possivel pensar que a cidade imaginana (essa que existe 
enquanto representa~ao ou palco do vivido) e arranhada por essa possive! 
interlocu~ao? 13. possive! falar de uma presen~a e interven~ao das varias 
instancias, reciprocamente referenciadas, quando aparentemente 0 pader 
publico se dirige a urn be!orizontino abstrato, e quando os belorizontinos 
«concretos» reagem com indiferen~a aos apelos de participa~ao? 
Finalmente, tais considerac;oes nao nos levariam a conduir pela inexis
tencia da comunical;ao? 

Ora, ao empreender urn estudo sobre a comunica~ao, nao se pode 
confundir e misturar dais sentidos diferentes do termo comunica<;ao; uma 
coisa e recortar e analisar urn dado fen6meno social numa perspectiva 
comunicacional (encara-Io na sua natureza comunicativa); Dutra e a maior 
ou menor comunicabilidade percebida, a qualidade (natureza) das rela~6es 
comunicativas encontradas. 

Dita de Dutra forma, 0 termo «coIDunica<;ao» comparta urn duplo 
sentido. Numa primeira acep~ao, ele nomeia urn tipo de pratica (uma traca 
de mensagens entre duas ou mais pessoas) e indica urn resultado «<nos 
chegamos a urn entendimento a partir do meu dizer»). Numa segunda 
acep<;ao, ele refere-se a uma construe;:ao analftica, que nos permite recortar 
e analisar essas pniticas e a maneira como elas se constr6em; perceber a 
interven~ao e a particularidade de cada e!emento, assim como a particula
ridade que tais elementos conferem as situa~6es singulares que sao vividas. 
E pelo caminho dessa segunda alternativa que se dirige nosso esfon;;:o. 

Conforme nossa discussao anterior, a comemora9ao do aniversario foi 
uma constru9ao simb6lica, um sentido construfdo, uma produ9ao discur
siva. S6 aconteceu porque foi «dita». Ela foi dita enquanto calendario 
de eventos, enquanto marca, slogan, discursos; identificamos estrategias de 
dizer, formas discursivas, imagens. Essa produ9ao se deu tendo urn vista a 
hipotese da recep~ao; havia a proje~ao de urn «outro» - ainda que difuso, 
ou ideal. Os ddadaos, por sua vez, receberam 0 convite, forarn informados 
e alcan~ados pela estrategia (reconheciam a marca, sabiam que Belo 
Horizonte fazia 100 anos, souberarn de urn ou outro evento, compareceram 
a alguns, conforme seu interesse especifico). E responderam (ou entraram 
na interlocu~ao) de outra forma. Eles contrariaram as expectativas do 
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poder publico - que queria uma ampla mobiliza.;:ao; reagiram com grande 
indiferenc;:a as propostas formuladas e disseram outras coisas. 

Enquanto pratica comunicativa, a experiencia do centenario de Belo 
Horizonte certamente nao se traduziu numa efetiva interiocu.;:ao diai6gica, 
numa constru.;:ao e sedimenta.;:ao conjunta de significados (como foi anali
sado com mais detalhes em outros trabalhos do projeto «Belo Horizonte, 
100 anos depois: as novas condi90es da experiencia,,). No entanto, consti
tuiu-se ainda assim em um objeto de estudo bastante rico - quando nos 
permitiu compreender que tambem de ruidos, de vacuos e contradic;:oes se 
constr6i a pratica do dizer social de uma sociedade. 
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