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A COMUNICA<;AO COMO FORMA DE REDU<;AO 
DA INCERTEZA. 
IDEIAS PARA NOVO MODELO COMUNICACIONAL 

ANT6NIO PENA * 

IntrodUf;:ao 

A Sociedade Contemporanea tern compiexidades que as Novas 
Tecnoiogias da Informa~ao e da Comunica~ao nao resoivem, daqui 0 

esfor~o para valorizar os processos de Decistlo, de Mediar;:tlo e criar 0 Novo 
Modelo de Comunicar;:tlo. 

o processo decis6rio esta presente em todas as situa~oes comporta
mentais do ser humano, sendo analisado segundo diversos pontos de vista, 
individuais e coiectivos, submetidos a controios e influenciados pela 
economia, politica, religiao e defesa, entre outros campos. 

Os decisores dominam 0 tempo, decidem, controiam, conjugam pensa
mento e ac~ao, integrando quatro dimensoes: inteligencia criativa, vontade, 
caracter e realismo. Administradores, gestores, politicos, comandantes e, 
de urn modo geral, todos as homens e mulheres conduzem as seus 
processos de decisao atraves de capacidade criativa, intui<;ao e gosto pelo 
risco calculado. 

A etimoiogia da paiavra mediar;:tlo aponta para ac~ao de mediar, ou 
caracter intermediano, com utiliza~ao na fiiosofia, na teoiogia e na politica, 
mas hoje de utilidade em todas as areas do conhecimento. As aplica~oes 
multimedia recordam a magia e a mitoiogia pertencentes a cultura media-
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tica existente antes da imprensa quando os comunic610gos eram sacerdotes 
e adivinhos. Hoje, os jovens, e alguns fortun@te senex, participam em jogos, 
desportos, concertos, debates culturais e recreativos, prepara\,ao da vida 
academica e outras tarefas, em £rente de seus pr6prios meios electr6nicos. 

A crise de media\,ao esta presente em chefias, subordina\,oes, amizades 
e na familia, tendo por base a instabiliza\,ao das reia\,oes presen"aJausencia 
e 0 dificil re1acionamento entre individuos, empresas e institui"oes. 

o novo modelo de comunica9iio constr6i-se a partir de urn dispositivo 
comunicacional integrado, capaz de assegurar formas de comunicar 
capazes de estabelecer, e manter, compreensao e dimensao realista na socie
dade. Este mode1o trabalha-se a partir do entrosamento de contributos da 
Teoria da Argumenta\,ao, da Pragmatica, da Tecnica, de modelos valori
zantes da Re1a"ao Sistema-Meio e de Criterios Epistemicos caracteriza
dores de racionalidades. 

A interioriza"ao do Novo Modelo e a sua vivencia contribuem para se 
conseguir probabilidade na comunica"ao atraves de desenvolvimentos 
se1ectivos de tn,s niveis: produ\'ao de conteudo informativo, sua difusao 
e aceita"ao, e, por fim, consequente altera"ao de comportamento. 

1. Aspectos do processo decis6rio 

o primeiro requisito da decisao e a coerencia assumida segundo crite
rios acordados e aplicados de modo uniforme por todos os participantes no 
processo decis6rio. As decisoes parciais, individualmente coerentes, mas 
seguindo criterios de avalia"ao diferentes de individuo para individuo, nao 
constituem conjuntos coerentes. A necessidade de coerencia para se 
obterem resultados finais correctos e mais not6ria em decisoes colegiais 
(parlamentos). 

A probabilidade e uma constante na problematica decis6ria, devido a 
dados aleat6rios, sendo preferivel a outros metodos matematicos para 
eliminar dados subjectivos. A teoria dos jogos, onde existe urn ou mais 
competidores que podem influenciar com as suas preferencias 0 resultado 
de cada escolha, e da maior importancia para a tomada de decisao em 
condic;6es de incerteza competitiva. 

o ambiente comunicacional esta a criar condic;oes culturais no sentido 
de se valorizar a coerencia e a probabilidade como orientadoras de pensa
mentos e acc;6es. A partir da concepc;ao naturalfstico-voluntarista nietzs
chiana, que proclama ser 0 conhecimento uma adapta"ao das faculdades 
intelectuais as necessidades e prioridades da vida, a ac\,ao humana progride 
atraves de uma caminhada onde se declinam preferencias dentro de urn 
conjunto de razoes. 
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o decisor ajusta 0 seu comportamento a urn sistema integrado pela 
visao panoramica do conjunto de hipoteses, pela considera\,ao resultante 
de cada escolha e pela alternativa escolhida no conjunto das disponiveis. 

As teorias classicas da decisao tern vindo a ser influenciadas pelo 
contexto envolvente, perdendo validade os tradicionais aspectos norma
tivos, havendo maior apre\,o pelo papel da intui\,ao como acto de conheci
mento, mas a estrategia logica e equilibrada, para bern decidir, por vezes 
recorre a sistemas de planeamento desenvolvidos nos anos 60. As progra
ma\,oes PERT (Project, Evaluation and Review Technique) e CPM (Critical 
Path Method) jogam-se, no processo decisorio da alta finan\,a, da enge
nharia e da defesa, com aplica\,oes da teo ria fisica do caos determinista, 
fractais, desenvolvida pelo matematico frances Benoit Mandelbrot. 

Embora recorrendo ao Campo MiUtar, referem-se as etapas, e as pro
vas, do processo decisorio aplicadas pelos decisores a todos os niveis. Nas 
etapas considera-se: percep,iio da situa,iio; analise e defini,iio do problema; 
defini,iio dos objectivos; procura das alternativas de solu,iio ou estrategia; 
avalia,iio e compara,iio das alternativas; decisiio (acto de escolha da alter
nativa com maior probabilidade de conduzir ao sucesso). 

Nas provas enquadra-se: adequabilidade; exequibilidade (recursos para 
implementar e sustentar a solu\,ao); aceitabilidade (os ganhos valem os 
riscos e as perdas previstas). 

No processo decisorio articula-se Poder com a Autoridade e desen
volvem-se outros conceitos que importa clarificar. Poder implica capacidade 
jurldica, normativa e factual, capaz de gerar potencia que autoriza a utilizar 
a for\,a para fazer valer a propria vontade, protagonizado pelo gestor 
concreto das coisas, quem reline a permissao e e capaz de fazer. Autoridade 
esta ligada a autor, com significado de criador, promotor de oportunidades 
e propiciador de potencialidades. Esta presente onde e quando a1guem 
aconselha, assessorando, numa rela\,ao de adjunto, 0 protagonista do poder. 
A autoridade e respeitada nas diversas actividades sendo desempenhada 
por pessoas discretas, leais, inteligentes e de grande humildade. 

Para alem de poder e autoridade, apresentam-se os conceitos influencia 
e representap1.o. «Infiuencia», ac~ao de uma pessoa sabre Dutra, desen
volve-se a partir do prestigio realizado em alguem que ultrapassou a compe
tencia que Ihe foi dada e pode traduzir-se num excedente de for\,a pertur
badar do processo decis6rio. «Representa<;ao» significa substituir, tamar 
presente, 0 que esta fisica ou juridicamente ausente. 

A abordagem sistemica diz-nos que a decisao esta entrosada em ambi
entes diversificados que nao podem ser analisados como cadeias dedutivas 
ordenadas segundo leis racionais e a utiliza9iio de metodos linguisticos 
permite construir modelos para a decisao, a partir de conceitos do dominio 
da estetica. Nestas perspectivas, a decisao constitui-se como fen6meno 
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produzido em sistema aberto, nao em sede de poder, mas em ambiente 
sistemico onde a informac;;ao traduzida, deformada e correcta, se constitui 
base da decisao. A linguagem quotidiana da decisao e trabalhada por admi
nistradores, politicos, professores, militares, religiosos, jomalistas e outros 
decisores, em ambiente de liberdade. 

«Se hd, hoje em dia, larefa exigente para urn jornalista (e, por maioria de 
Taztia, para urn director au editor) e a necessidade de constantemente seleccionar. 
Ntio e s6 decidir fazer ou nilo fazer notfcia de determinado acontecimento; e 
decidir, depois, se dele nascera urn texto grande ou urn breve registo, se lera ou 
nao fotografia, se val numa pdgina mais "nobre" ou mais ''pabre'', se tern titulo 
graficamente forte au fraco. se merece referencia na primeira pdgina ... E tudo isla 
siio escolhas, decisoes, riscos.» 1 

A racionalidade afasta-se dos sentidos e das paixoes permitindo encarar 
a luz da inteligencia os melhores procedimentos para se atingirem fina
lidades correspondentes as exigencias da razao. A liberdade releva dos 
dominios moral e metafisico. Ao longo das ultimas decadas, 0 conceito de 
liberdade foi sendo objecto de teorias diferenciadas com mals ou menos 
limitac;;oes. Neste trabalho, que trata do entrosamento entre Decisao, 
Mediac;;ao e Comunicac;;ao, referem-se recursos conceptuais que permitem 
relevar uma teoria sistemica com base nos conceitos do Professor Amartya 
Sen, Premio em Ciencias Econ6micas -1998 (Nobel), democracia, liberdade 
e eficiencia. 

2. Media."oes 

No pensamento ocidental comunicar significa comunhao entre indivi
duos, estando 0 conceito ligado a unioes sagradas, justificando-se 0 espac;;o 
dado a religiao na obra de Regis Debray e de outros cientistas da mediac;;ao. 

As aplicac;;6es multimedia recordam a magia e a mitologia das Eras em 
que os comunic610gos eram sacerdotes e adivinhos. Hoje, jovens e 
fortun@te senex participam em jogos, debates culturais, preparac;;ao da vida 
academica e outras tarefas, em frente de seus pr6prios meios electr6nicos. 

o processo de globalizac;;ao que tern vindo a desenvolver-se com apoio 
das Novas Tecnologias da Informac;;ao e da Comunicac;;ao engloba contradi
<;6es econ6micas, politicas e culturais. As sociedades precisam de trabalhar 
a media<;ao para refonnularem as suas estruturas, tendo presente a crise 
em chefias, subordina<;6es, amizades e familiaridades e tambem entre indi
viduQs, empresas e institui~6es. 0 desenvolvimento s6 se verifica quando a 

1 FIDALGO, Joaquim, 0 que e, au nila e, not(cia?, in Publico, 1011011999, p. 12. 
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sociedade consegue utilizar recursos disponiveis atraves da aplicayao da 
cH!ncia e da tecnologia para melhorar 0 seu nivel de vida tendo por base 
as aspirayoes e valores das pessoas que a constituem. 

A Globalizat;ao da Cu/tura, da Economia, da Segurant;a e da Politica vai 
abrir a totalidade dos Estados fluxos globais, nomeadamente de vestwirios, 
armamentos, tecnicas publicitarias, aspectos linguisticos e infra-estruturas, 
sendo diRceis vivencias ditatoriais e ambientes de exagerada pobreza. 

Em Portugal, com base na dinamica religiosa do Patriarca de Lisboa, 
Bispo e Professor de Filosofia, podem reunir-se condiyoes para a mediayao 
se poder trabalhar a partir de espayOS CeuiTerra, que mesmo Nietzsche nao 
conseguiu evitar, com base nas reflexoes de Henry-Pierre Jeudy, Jean 
Ladriere, Julien Freund, Marshall McLuhan, Paul Ricoeur e Regis Debray. 
Na religiao cat6lica a mediayao realiza-se atraves de Cristo, que se apre
senta como tra<;o de unBio, vivente, entre Deus e 0 Ser Humano. 

«Alain via na teologia uma "filosoft.a sem a necessaria perspectiva" - isso 
pade se transformar em: a midiologia nao passa de uma enstalogia retardatdria, 
reflectida na esfera prof ana. Os impacientes - que saltam por cima dos propileus 
teol6gicos tomando atalhos para chegar a actualidade, sem ligar a menDr impor
taneia aos prodigiosos dispendios intelectuais efectuados entre 0 seculo II e 0 V 
por todos as Padres da /greja que tentaram compreender a asser9iio de SliD lOaD 
- encontram-se mais facilrnente ao lado dos xamiis do que dos historiadores.» 2 

A mediayao surge no espayo publico porque existem neste espayo ver
dades cientificas e tecnicas indiscutiveis e certezas nas areas politica, reli
giosa, social e outras, que precisam de ser trabalhadas para reunirem 
condiyoes capazes de permitir a sua integrayao nos alvos a sensibilizar. 
A caracterizayao da ciiincia da mediat;iio apresenta dificuldades porque nela 
se releva 0 performatico em vez do verificavel e 0 eficientelnao eficiente 
em vez do verdadeirolfalso. 

o comunic6logo interioriza habitos de a tudo prestar atenyao, de nada 
lhe ser vulgar. A quem interessa a mensagem? Que apareiho, sistema, 
pessoa, rede, comunidade, faixa etaria, colega, familiar, esta em posiyao de 
a divulgar? 

Pensar e organizar. Organizar e hierarquizar para decidir. A experi
encia, a partir do agir, integra uma imensidade de relayoes, sendo agir, 
agir-sobre e agir-com (com os outros). 

A mediayao interliga artes, tecnologias e saberes, 0 tema da mediayao 
passa pela criayao artistica e pela sua auto-avaliayao, a arte e mediadora 
privilegiada das potencialidades dos varios momentos civilizacionais e 
culturais, havendo que garantir sucesso. 

2 DEBRAY, Regis, Curso de Midiologia Geral, Ed Vozes, Brasil, 1993, p. 99. 
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«0 passado e 0 futuro convergem para a medialidade instantdnea do actual. 
o que nos permite responder as perguntas: 0 que pode restar? 0 que merece 
perdurar? Nao devemos abandonar nada, nem mesmo aquilo que constituiu a 
ordem politica moderna, as nafOes, as linguas, as diferenfas. Mesmo que estes 
aparer;:am cada vez mais frageis. Trata-se entiio de defender tudo? Nao, apenas 
aquilo porque estamos dispostos a lutar.» 3 

3. Pistas para novo modelo de comunica<;ao 

A sociedade tern complexidades que as Novas Tecnologias de Infor
ma9ao e Comunica9ao nao conseguem resolver. No sentido de contribuir 
para melhorar as capabilidades do ser humano para usufruir os bens mate
riais e imateriais, indispensaveis a urn viver digno, apresentam-se alguns 
caminhos para criar urn Novo Modelo de Comunicarao. 

o Novo Modelo constr6i-se a partir de urn dispositivo comunicacional 
integrado com a fun9ao de assegurar novas formas de comunicar, capazes 
de estabeJecer, e manter, compreensao e dimensao realista na sociedade 
actual, encontrando-se no entrosamento, e vivencia integrada, de conceitos 
da Teoria da Argumenta9ao, da Pragmatica, da Tecnica, de modelos valori
zantes da Rela9ao Sistema-Meio e de Criterios Epistemicos caracteriza
dores de racionalidades a introduzir na experiencia comunicacional. 

A Teoria da Argumentarao desenvolveu-se na decada de 50 a partir de 
val ores do plausivel, do verosimil e do conjectural, fixando-se a razao na 
ordem da argumenta9ao e nao na racionalidade orientada para a certeza, a 
verdade e a prova submetida a demonstra9ao. Os argumentos valorizam-se 
na dinamica operat6ria, na sequencia da adesao, sendo da maior impor
tancia a rela9ao entre quem apresenta a ideia e quem a recebe. 

Esta Teoria estuda 0 discurso na diversidade das modalidades suscita
doras de adesao a sugestoes, ideias, teses, doutrinas e ordens, sendo objec
tivo da argumenta9ao provocar, ou aumentar, a adesao do audit6rio as 
ideias que se apresentam. 0 autor tern de ser ouvido/lido/visto e compreen
dido, aceite como de valor intelectual. ou seja, exige-se liga9ao entre comu
nicador e audit6rio. 

o discurso baseia-se em pontos de acordo conhecidos e argumentos 
surgindo ao ritmo da interlocu9ao, havendo liga90es de sucessao, pragma
ticas, pennitindo apreciar urn acto, ou urn acontecimento, em funlY8.0 das 
suas consequencias e de direq;ao, problematicas meio/fim, que consistem 
em actos para se percorrer urn caminho. A estrutura9ao da realidade passa 
ainda pelo valor da influencia da pessoa na recep9ao dos seus actos, 0 que 

3 MIRANDA, Jose A. Bragan~a de, Politica e Modernidade - Linguagem e Violencia na 
Cultura Contemporanea, Ed Colibri, Lisboa, 1997, p. 178. 
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tern a ver com 0 prestigio, qualidade de quem incute nos outros a dis po
nibilidade para ser imitado, na ilustra~ao, no modelo, no anti-modelo, na 
analogia e na met:ifora. 

A Teoria da Argumenta9iio exige contacto entre sujeitos. 0 autor, a 
pessoa que apresenta as argumentos, tern mesma de querer exercer aC93.0 

sobre 0 audit6rio e este tern de estar disposto a receber a ac~ao do autor. 
A condi~ao basica para persuadir urn auditor e reconhecer-lhe capacidades 
e qualidades susceptiveis de permitirem boa comunica9ao. 

A eficacia do processo argumentativo obriga ao conhecimento dos 
valores e dos temas admitidos pelo audit6rio, iniciando-se a argumenta~ao 
por principios ja admitidos como correctos. 0 autor que nao se preocupar 
com a adesao do audit6rio as premissas dos seus argumentos comete a 
peti9iio de principio que consiste em supor uma questao admitida quando 
controversa. 

A validade de virtudes como fidelidade, lealdade, solidariedade e honra, 
ainda fundamenta ideias de justeza e correc~ao com base nas seguintes 
presun~6es: a qualidade de um acto estli ligada Ii qualidade de quem 0 pratica; 
as pessoas acreditam no que se diz e no que se Ie; hli sensatez em toda a aC9iio 
humana; hli interesse nos enunciados apresentados. 

Ate aos anos 80, quando urn autor se dirigia a certos audit6rios, docen
tes universitanos, medicos, advogados, sindicalistas, militares, ou outros 
com interesses comuns, ou mesmo padres nas homilias, os auditores ade
riam ao conjunto de principios. Hoje, os autores analisam os audit6rios e 
reflectem no sentido de confirmarem se continuam a manter a possibili
dade de se basear naquela adesao. 0 autor utiliza linguagem adequada ao 
audit6rio tendo presente que no processo argumentativo 0 dado e 0 cons
truido estao interligados, mas 0 que interessa e 0 construido. A compre
ensao da mensagem e procurada na frase, no contexto enos curriculos do 
autor e do audit6rio. 

No processo argumentativo, a ordem seguida na apresenta~ao dos 
argumentos e da maior importancia, havendo tr~s hip6teses: for9a decres
cente; fOY9a crescente e ordem nestoriana. 

A Teoria da Argumenta9iio integra a forma e 0 conteudo dos discursos, 
considera a diversidade dos auditores e recomenda que os argumentos se 
adaptem ao audit6rio. 

«Esta te.cnica do discurso persuasivo, indispensavel na discussdo previa 
a tada a tamada de decisao reflectida, tinharn-na as antigos desenvolvido longa
mente como a tecnica por excelencia, a de agir sabre as outros homens atrav€s 
do logos, tenno que designa simultaneamente, de forma equivoca, a palavra 
e a razao.» 4 

4 PERELMAN, Chaim, 0 Imperio Ret6rico - Ret6rica e Argumenta9ao, Ed ASA, Lisboa, 
1993. pp. 15-16. 
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Em resumo, esta Teoria pode contribuir com as seguintes tematicas 
para 0 Novo Modelo de Comunicar;iio: 

* 0 autor tern de se fazer compreender. A argumenta~ao provoca, ou 
aumenta, a adesao do audit6rio. A liga~ao espiritual entre interlo
cutores e indispensavel a comunica~ao. 

* 0 processo argumentativo obriga a previo conhecimentos dos valo
res admitidos pelos interlocutores. Quando 0 orador parte do prin
cipio de que 0 audit6rio concorda com determinadas questoes, que 
sao controversas, camete peti9li.o de principio, erro gravfssimo 
quando se pretende persuadir. 

* A oportunidade da comunica~ao e 0 prestigio do autor, conheci
mento do seu curriculo (qualidades, competencia e disponibilidade), 
sao convenientes a eficacia do processo comunicacional. 

* As entoa~oes, posturas, gestos e olhares, desenvolvidos na interlo
cu~ao, influenciam a eficacia da comunica<;ao. 

* A organiza~ao dos discursos ajuda a criar consensos. Na sequencia 
do contexto, habitos e conhecimento do audit6rio, a interven~ao e 
preparada analisando os seus limites temporal. social, econ6mico 
e psicol6gico, face a quantidade/qualidade dos argumentos dispo
nfveis. 

A Pragmtitica estuda a Comunicac;:ao como acc;:ao no mundo, realizada 
no decurso de processos de interlocuc;:ao e de interacc;:ao. Toda a comuni
cac;:ao e acto que intervem ao nivel da rela~ao entre os interlocutores, e 
destes com 0 mundo, sendo 0 entrosamento que a linguagem estabelece 
com as situa<;oes e contextos enunciativos objecto da Pragmatica. 0 novo 
caminho para a verdade, iniciado por Nietzsche no seculo XIX, quando 
questionou 0 modelo de conhecimento uno e universal, tern vindo a liber
tar 0 ser humano das visoes enganadoras de mitos e concep<;oes dos 
diferentes poderes. 

o pragmatismo orientado para as consequencias e para as efeitos das 
ideias nao se enquadra no pragmatismo de conota<;ao pejorativa, muito 
referido quando se procura identificar 0 espirito do nosso tempo com 0 

conformismo. A doutrina do americano Charles Peirce (1839-1914), ,,0 que 
o pragmatismo reclama Ii uma nova e mais estreita /igar;iio entre as ideias, 
as suas consequencias e efeitos.», inspira 0 caminho para fundamentar a 
politica, justificar a ciencia e dar relevo a etica e a estetica. 
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«Deste modo, em vez da evidencia primeira e intuitiva do cogito, em que 
Rene Descartes (1596-1650) fundava a constru~ao do edificio das verdades 
universalmente vdlidas e indiscutfveis, e em vez do trabalho das tres criticas de 



Immanuel Kant (1724-1804), da critica da raziio pura, da critica do juizo e da 
critica da raziio pratica, destinadas a servir de quadro legitimador dos conheci
mentos verdadeiros, 0 pragmatismo propunha 'os efeitos prtiticos que pensamos 
poderem ser produzidos pelo objecto da nossa percep~iio' como 0 criterio da vaH
dade das nossas ideias_» 5 

A Pragmatica da Comunicariio articula-se em triOs perspectivas: inde
xical, que enquadra os enunciados com os interlocutores; accional, que 
estuda a linguagem enquanto acc;:ao; conversacional, que tern como objec
tivo analisar os processos inferenciais, implical!(oes e pressuposi~oes, reaIi
zadas pelos falantes durante os processos de interlocuc;:ao para com
preenderem os enunciados_ 

No respeitante as relar6es entre a linguagem e a acriio, entre 0 dizer e 0 

fazer, lembra-se a distinc;:ao entre valores locut6rio, ilocut6rio e perlo
cut6rio, salientando-se que 0 acto perlocut6rio ocorre quando se fala, uma 
vez que para aMm da simples locuc;:ao e das designac;:6es sobre 0 mundo, 
protagonizadas pelos actos locut6rio e ilocut6rio, se desenvolvem senti
mentos, pensamentos e comportamentos, nos interlocutores. 

A analise conversacional estuda a linguagem normal dos falantes tendo 
em atenc;:ao os processos espontaneos de interlocuc;:ao e permite distinguir 
Informac;:ao de Comunicac;:ao. A primeira engloba urn mundo cognitivo 
comum, mas Comunical!(ao pressupoe a existencia previa de saberes mu
tuos. Quando se pretende dizer alguma coisa atraves de urn enunciado e 
necessario que se tenha a intenc;:ao de que esse enunciado produza efeito 
sobre 0 audit6rio e que este reconhec;:a aquela intenc;:ao. Nesta estrutura 
existe a pressuposiriio, fazendo parte da linguistica dos enunciados e 
participando na criac;:ao de urn mundo comum no processo de interlocuc;:ao, 
a partir do qual os enunciados adquirem sentido, e 0 contexto, inscre
vendo-se a partir do espac;:o, do tempo, das pessoas, das coisas, das acc;:6es 
e dos seus estados. 

As crenras, partilhadas pelos interlocutores, permitem considerar que 
nao e 0 facto de ser verdade aquilo que se diz que e pertinente, mas a crenc;a 
comum de se acreditar no que dizem. 

Os conceitos e metodologias a relevar no que respeita it Pragmatica 
situam-se num processo comunicativo orientado para as consequencias e 
para os efeitos das ideias. Falar e agir. Quando se fala desenvolvem-se senti
mentos, pensamentos e comportamentos nos interlocutores. 0 contexto 
reline espac;o, tempo, pessoas, coisas, aCl!(oes e seus estados_ A cren~a nos 
valores da razao e do sujeito tern vindo a contribuir para a formac;:ao de 

5 RODRIGUES, Adriano Duarte, Dimensoes Pragnuiticas do Sentido, Ed Cosmos, Lisboa, 
1996, pp. 37-38. 
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val ores universais de verdade e de bern, e para a construc;:ao da ciencia da 
estetica e da etica. 

A Pragmtitica constitui processo privilegiado na descoberta da interlo
cuc;:ao livre com 0 fim de entendimento reciproco e mutuo do ser humano, 
podendo contribuir com as seguintes tematicas para 0 Novo Modelo de 
Comunicayiio. 

* Comunicar e agir. 0 autor desenvolve no seu audit6rio sentimentos, 
pensamentos e comportamentos. 

* A COIDunica98.o eficaz pressupoe saberes miltuas e inten90es de 
autor e 0 audit6rio considerar que os enunciados produzem efeitos 
construtivos. 

* 0 contexte em que decorre 0 processo comunicativo tern influencia 
no sentido dos enunciados. Os interlocutores podem fazer afirma
~6es diferentes daquilo que pensam. 

* Na Comunica~ao eficaz, os intervenientes analisam 0 contexto envol
vente: espac;o, tempo, coisas, acc;oes, estados, jufzQs, desejos, opini6es 
e suposic;oes das pessoas que integram 0 processo comunicatico. 

A Ticnica e 0 conjunto de determina~6es culturais que mediatizam as 
rela~6es do ser humano. A natureza mediadora da Tecnica esta na origem 
da sua ligac;:ao ao comunicacionaI. incluindo 0 seu dominio do conhecer, 
do estudar e trabalhar os instrumentos, os utensilios e os dispositivos, os 
quais adequam, conformam e determinam os comportamentos humanos 
e a organiza~ao social. 

A Ticnica, dominada e interiorizada, transforma a nossa maneira de 
viver, os nossos modos de fazer e de falar, as praticas amorosas e os pro
cedimentos seguidos para persuadir, convencer, ou dar a entender. A fase 
da maquina, ou dos individuos tecnicos, inicia-se no seculo XVIII com 
o IZuminismo EncicZopedista que da lugar ao maquinismo industrial. 
No seculo XVIII, constitui-se nova modalidade de legitima~ao do saber, 
fundadora da verdade por forma independente da tradi~ao e dos poderes 
constituidos, tal como quando 0 frances D'Alembert dedica a Enciclopedia 
ao publico leitor e nao ao Principe ou a qualquer outra Autoridade secular 
ou religiosa como era habitual. 

A capacidade tecnica nasce com 0 ser humano. A posi~ao vertical e 
consequente libertac;:ao da mao permite que se tome homo faber revelando
o como homo sapiens. A emergencia do objecto tecnico e da linguagem rela
cionam-se com 0 processo de hominizac;8.o, tendo a tecnica e a linguagem 
origem comum. 0 antrop610go Andre Leroi-Gourhan apresenta esta relac;:ao 
na sua obra 0 Gesto e a PaZavra - Tecnica e Linguagem. 
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As relac;:6es do ser humano com a tecnica orientam-se para minoridade 
e maioridade. 0 tecnico assimila a sua arte ao longo de aprendizagem 
demorada com 0 mestre que emite gestos e posturas. 0 engenheiro adquire 
saber fundamentado numa modalidade distinta baseada em reflexao, teoria 
e discurso. 0 jornalista Iicenciado adquire experiencia mais pelo estudo 
das normas e princfpios que determinam a accao tecnica e 0 funciona
mento dos objectos tecnicos de que pelo convivio profissional com jorna
listas praticos. 

A distincao entre os saberes pratico e te6neD e essencial ao enquadra
mento da tensao entre os valores inerentes ao conhecimento das duas 
modalidades de experiencia tecnica. Esta dificuldade manifesta-se no dia
logo entre engenheiros e arquitectos, jornalistas e academicos de comuni
cacao, oficiais das armas e oficiais dos servi<,;os e Duma longa lista de 
ambientes de trabalho iniciada no seculo XIX com 0 confronto entre 0 

saber te6rico do engenheiro e 0 saber pratico do operario. A Problemdtica 
da Decisiio enquadra 0 saber pratico, integrado culturalmente a partir da 
experit~ncia intuitiva e empatica do ser humano, com 0 saber tt~cnico, enci
c1opedico e reflexivo do mesmo Ser. 

Os fil6sofos da antiguidade grega consideravam a Tecnica como ponto 
de passagem para a descoberta da verdade e para a criac;:ao. Na altura, havia 
Iigac;:ao entre techne, poiesis e episteme, mas a experiencia ocidental foi 
separando, havendo conhecimento cientifico, theoria e episteme, e saber 
tecnico da poiesis e da techne. A tradic;:ao cultural do Ocidente foi sempre 
atravessada pela tensao entre estas duas areas do conhecimento. 

Hoje, esta a desenvolver-se uma especie de Novo Iluminismo ao redor 
da sintese cibernetica do saber, estando os Sistemas Tecnicos organizados 
em redes, aproximando-se da estrutura dos organismos vivos. A Tecnica 
digitaliza-se, torna-se logistica, da ordem do logos, do discurso e da poesis, 
recordando 0 ambiente aristotelico e tempos ainda mais remotos, como 
refere a lliada. 

A Tecnica tem vindo a ultrapassar 0 seu tributo em relac;:ao it necessi
dade, sendo parte significativa do exito do ser humano, havendo a chegada 
it decisao do homo faber e nao apenas interferencia decisiva a cargo do 
homo sapiens, mas a mentalidade tecnocentrica e perigosa, a tecnologia nao 
Iiberta 0 ser humano da disciplina e da etica, importando recriar os seus 
aspectos fisicos e intelectuais. 

«Uma sociedade cientificada s6 poderia constituir-se como sociedade eman
cipada, na medida em que a ciencia e a tecnica fossem mediadas pelas cabe(:Qs 
dos homens juntamente com a prdtica vital.» 6 

6 HABERMAS, Jiirgen, Tecnica e Ciencia como ldeologia, Ed 70, Lisboa, 1993, p. 127. 
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A Ticnica pode dar algumas pniticas ao Novo Modelo de Comunicariio. 

* A natureza cultural da evolu"ao tecnica recomenda que se apro
veitem todas as potencialidades dos interlocutores, quer venham da 
experiencia te6rica quer da experiencia pratica. 

* A Tecnica faz parte do actual exito do ser humano, sendo as deci
soes correctas encontradas no entrosamento dos saberes te6rieD e 
pnitico. 

* Hoje temos de aderir a comunidade virtual, protagonizada pelo 
computador multimedia, ligado as redes nacionais e mundiais, mas 
evitar a mentalidade tecnocentrica atraves da imposiriio do corpo 
actual (doen"a, sexo, prazer), de contactos humanos e actividades 
corporais (exerdcios fisicos, afei<;6es, amizades e amores). 

* As Novas Tecnologias alteram a maneira de viver do ser humano. 
A percep"ao resultante de altera,,6es na forma de avaliar distancias 
e velocidades transforma a logica do saber/poder em poder/mover. 

Os dispositivos C412 - Comando, Controlo, Comunicaroes, Computado
res, Informariio e Interoperabilidade - permitem que nas estrategias belica, 
empresarial e politica, 0 poder se exer"a em tempo real, prevendo, simu
lando e memorizando, por forma a antecipa"ao se sobrepor a imagina"ao. 

Os modelos valorizantes da Relariio Sistema-Meio englobam aspectos do 
inicio das ciencias da comunica<;ao ate aos tempos actuais protagonizados 
pelo paradigma sistemico de Niklas Luhmann. 

A Ciencia da Comunica"ao iniciou-se nos anos 40 a partir dos mate
maticos Newmann e Wiener. 0 primeiro concebeu 0 computador e desen
volveu a Teoria dos Jogos como base de modelos de decisao no dominio da 
estrategia militar e Wiener criou 0 seu metodo com base na Comunica"ao 
e na Cibernetica. Os modelos privilegiavam a matematica obedecendo a 
circula"ao da informa"ao a grande rigor ao longo do canal, nao existindo 
influencia da dimensao argumentativa. 

Na decada 194011950, desenvolveram-se a Teoria dos Sistemas, a Ciber
netica e a Teoria da Informariio, formando urn conjunto holistico envol
venda feedback e uma certa hierarquia, sendo a Investigariiq Operacional 0 

metoda cientifico para fundamentar decis6es. Na procura de dispositivos 
para comunicar, no ambiente de incerteza comunicacional que se vive, 
refiro tres areas para valorizar a ideia de Relariio Sistema-Meio: sequencia
mento e coordena"ao de tarefas (Sistema PERT); logistica da percepriio 
(visao do arquitecto frances Paul Virilio) e relacionamento entre comu
nica"ao e sistema (dualismo racionalidade formallracionalidade material, de 
Niklas Luhmann). 
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Hoje, na Era da Internet, do Teletrabalho e da Sociedade de Infor
ma<;iio, Comunica<;iio e Conhecimento, a time manager de gestores, profes
sores, militares, medicos, advogados, politicos, jornalistas e outros 
decisores, faz-se com base na programa<;iio PERT (Project Evaluation and 
Review Technique), sendo da maior importfmcia criar apetencia para siste
matizar e clarificar objectivos, marcar tarefas e encontrar caminhos para as 
concretizar e controlar. 

o apelo a log{stica da percep,tio para valorizar a Rela<;iio Sistema-Meio 
toma como referencia Paul Virilio pela aproximac;:iio da sua estrategia de 
vistio global ao ambiente informacional dos nossos dias. Para aMm da pas
sagem pela cibercultura e temporalidade, 0 arquitecto analisa os conceitos 
de acelera<;iio, velocidade e tempo real, analisa a tecnica como forma de 
pensar 0 actual- 0 espa,o e 0 tempo e refere 0 Futurismo (anos 30) para 
acautelar potenciais infiuencias, no ambito da percep<;iio, emergentes das 
Novas Tecnologias. 

o Paradigma Sistemico de Niklas Luhmann, que constitui renova<;iio na 
tradicional Teoria Geral dos Sistemas, apresenta a Sociedade como emer
gente de urn universo de todas as interiocu<;oes possiveis, sendo a Comuni
cac;:iio 0 dispositivo principal da dinamica evolutiva dos Sistemas Sociais. 

«0 sentido 56 se pade entender em fun~iio do contexto, e para cada urn 0 

contexto e, basicamente, 0 que a mem6ria the {aculta.» 7 

Para Luhmann, a Sociedade sofre uma redefinic;:iio, operando numa rede 
pluridimensional onde 0 ser humano integra 0 Sistema e niio 0 seu centro, 
agindo a Comunica<;iio em tres niveis: produ,tio de conteudo informativo; 
sua difustio; aceita,tio da informa,tio (com altera<;iio de comportamento). 

A Improbabilidade da Comunica,tio est" ligada ao processo social de 
criac;:iio de expectativas e de aceitac;:iio de decisoes, havendo tres niveis 
de improbabilidade: falta de compreenstio; dificuldade de recep,tio; baixo 
n{vel dos resultados pretendidos com a comunica,tio. 

o conceito de meios, aplicado em Comunica~ao, liga-se a perfonnati
vidade do Sistema, considerando-se: linguagem, media e comunica~ao 
simb6lica (dinheiro, poder, influencia, moral, verdade, arnoT). 

Na Teoria Sistemica tradicional 0 todo e constituido por partes, reu
nindo qualidades naD possiveis nas partes isoladas. A nova Teoria dos 
Sistemas estabelece que as estruturas, e processos, s6 sao possiveis em 
relac;:iio a determinado ambiente, sendo os Sistemas objectos que criam e 
regulam rela<;6es e a ComunicaC;:iio dispositivo de auto-regulac;:iio dos 
Sistemas. 

7 LUHMANN, Niklas, A Improbabilidade da Comunica9iio, Ed Vega, Lisboa, 1992, p. 42. 
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Os modelos valorizantes da Rela<;:iio Sistema-Meio podem contribuir 
com as seguintes tematicas para 0 Novo Modelo de Comunica<;:iio. 

" No conceito actual de Sistema, a Comunica~ao e 0 dispositivo funda
mental da sua dinfunica desenvolvendo aspectos selectivos a tres 
niveis: produ<;:iio do conteudo informativo; sua difusiio; aceita<;:iio do 
canteudo com a respectiva altera<;:iio de comportamento. 

* A Improbabilidade de Comunica~ao acontece em tres niveis: falta de 
compreensiio, os intervenientes entendem apenas 0 que a mem6ria 
lhes permite; di{iculdade de recep<;:iio, por razoes de espa~o, tempo 
e diversidade de interesses; resistencia d aceita9iio do conteudo da 
comunica<;:iio e consequente di{iculdade na mudan<;:a de compor
tamenta. 

Os Criterios Epistemicos caracterizadores de racionalidades a introduzir 
na experiencia comunicacional baseiam-se na Teoria Coerencial da Verdade 
e do Conhecimento e destinam-se a desenvolver mais cientificidade no 
processo comunicativo. A caracteriza~ao da racionalidade envolve 
conceitos oriundos da filosofia americana (Quine, Putnam, Davidson e 
Rorty). Os trabalhos de Davidson, na sequencia de Descartes, Hume e Kant, 
apresentam posi~oes neopragmaticas, com caracteristicas de racionalidade, 
neles aparecendo 0 conceito de Verdade ligado it Comunica~ao. A partir da 
obra Verdade e lnterpreta<;:iio - Perspectivas da Filoso{ia, Davidson tern vindo 
a desenvolver ideias relacionadas com a concep~ao coerencial da verdade, 
das frases e do conhecimento: coerencia produz correspondencia; a corres
pondencia niio exige confronta<;:iio. 

As argumenta<;:oes davidsonianas demonstram que a correcta compre
ensao do discurso e das cren<;:as provoca no audit6rio a sensa<;:ao de que a 
maior parte do dito e verdadeiro, ou seja, nao se torna necessario 
confrontar todas as frases com as respectivas experiencias. As cren<;:as cons
tituem estados de pessoas com inten<;:oes e desejos em que se acredita. 
Quando as crenc;:as sao verdadeiras, as condi<;:oes para 0 conhecimento 
estao satisfeitas provocando os requisitos objectivos de verdade e a uniao 
entre verdade e conhecimento. Para alem das crenc;:as do autor, a base epis
temol6gica para 0 conhecimento obriga a reconhecer: fundamenta<;:iio das 
cren<;:as no testemunho dos sentidos (sensac;:ao, percep<;:ao e experiencia); 
certeza do que as coisas parecem ser. 

A Teoria Coerencial da Verdade proporciona aos cepticos razoes para 
supor que crenc;as coerentes sao verdadeiras a partir de certezas obtidas no 
interior do sistema de cren<;as. A procura sistematica de fundamentos 
empiricos para 0 sentido, Oll para 0 conhecimento, conduz ao cepticismo. 
pelo que importa acreditar que alguem, com urn conjunto coerente de 
cren<;as, tern razao para supor que elas sao verdadeiras. 
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«A erenfa, eomo as outras ehamadas atitudes proposieionais, e superve
niente emfactos de vdrias especies, compoitamentais, neuro[isioI6gicos, biol6-
gicos e f{sicos. A raziio para apontar isto niio e para encorajar uma raziio 
definicional ou nomol6gica dos fen6menos psicol6gicos a algo mais basieo, e 
niio e certamente para sugerir prioridades epistemol6gicas. 0 objectivo e antes 
a compreensiio. Ganhamos um certo tipo de conhecimento da natureza das 
atitudes proposicionais quando as relacionamos sistematica mente umas com as 
outras e a fen6menos de outros niveis.» 8 

o principio da tolerancia ajuda na interacc;:ao do sentido com a crenc;:a, 
restringindo os graus de liberdade permitidos a crenc;:a e ajudando a inter
pretar as palavras, nao sendo necessi\ria a perfeic;:ao total, mas apenas 
alguma logica. 

o conceito a correspontiencia niio exige confronta,iio recomenda que se 
aceitem as condic;:oes objectivas de verdade, como chave para 0 sentido, 
numa visao realista, podendo considerar-se que 0 conhecimento e indepen
dente do proprio pensamento ou linguagem. Para Davidson a comunicac;:ao 
comeya onde convergem as causas: a elocu,iio de um outro falante significa 
o mesmo que a nossa cren,a, se a verdade for sistematicamente causada pelos 
mesmos acontecimentos e objectos; 0 erro niio se deve enfrentar frase a frase, 
mas holisticamente, de modo a tornar 0 seu agente tiio inteligivel quanta 
possive/, dadas as suas aC90es, as suas elocu90es, e 0 seu lugar no mundo. 

A certeza de que todas as crenc;:as transportam conhecimento e dificil 
de obter, mas a presunc;:ao geral a favor da sua verdade evita 0 cepticismo, 
uma vez a impossibilidade de todas serem falsas. Os trabalhos davidsonia
nos procuram combater 0 cepticismo, fazendo referencias a minimiza~ao 
de atitudes mentais de duvida sobre as proprias possibilidades, ou relativas 
a factos, circunstancias e ate acontecimentos concretos. A problematica do 
cepticismo e da maior importancia por envolver tern ores, ansiedades e 
desconfianc;:as, prejudiciais ao desenvolvimento harmonioso da sociedade. 

A abordagem epistemologica nesta procura da verdade com ajuda do 
Processo Comunicacional recebe contributos de Kant e dos seus seguidores 
Frege, Carnap, Quine, Apel e Habermas. A justificac;:ao habermasiana 
procura as condic;:oes de objectividade e validade no entrosamento da 
linguagem, onde 0 que importa e a argumenta~ao, articulando verdade com 
o racionalmente aceitavel, com 0 fim de obter consensos. 

Os Criterios Episttfmicos caracterizadores de racionalidades contribuem 
com as seguintes questoes para 0 Novo Modelo de Comunica,iio. 

8 CARRILHO, Manuel Maria, Epistemologia: posi90es e crfticas, Ed Funda~ao Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1991, pp. 347-348. 
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* 0 processo argumentativo desenvolve-se demonstrando que uma 
correcta compreensao do discurso e das cren~as do autor, provoca no 
auditorio a sensac;:ao de que a maior parte daquilo que se diz e verda
deiro. 

* 0 cepticismo evita-se com a presun~ao geral a favor da verdade 
das cren~as e no esfor~o de evitar atitudes de dilvida sistematica. 
As reticencias sobre as proprias potencialidades, ou relativas a factos, 
circunstancias e, ate, acontecimentos concretos, favorecem 0 cepti
cismo. 0 ceptico prejudica 0 ambiente social, devido aos seus fre
quentes temores, ansiedades e desconfian~as. 

* A percep<;:ao epistemologica da actualidade desenvolve-se na argu
menta9ao, nomeadamente no seu estatuto, e na articula93.0 da v~r
dade com 0 racionalmente aceitavel. 

As pistas que deixo neste trabalho para se encontrar Novo Modelo de 
Comunicar;ao, capaz de ajudar a construir uma postura etica, motor da 
aspira<;:ao a vida boa - qualidade de vida - constituem-se no entrosamento 
entre vidas, desejos, priva<;:6es e realiza<;:6es, que importa vencer a partir da 
nossa capacidade para nos colocarmos no lugar do outro. Os aspectos mais 
significativos das cinco teorias foram referidos, mas outros podiam ter 
sido realc;:ados, ou acrescentados, tendo presente que importa construir 
nova {onna de comunicar, capaz de facilitar a obten~ao de consensos, propi
ciadores it integra~ao da Etica na Polftica e na Economia, por forma ao 
seculo XXI proporcionar perspectivas culturais e sociais convenientes 
ao desenvolvimento, e implanta<;:ao, do projecto de Melhor Qualidade de 
Vida Universal. 

Conciusoes 

No processo decisorio, a coerencia e 0 contexte constituem procedi
mentas orientadores de pensamentos e acc;:6es. as sistemas de planeamento 
criados nos anos 60, programac;:6es PERT e CPM adaptadas aos novos 
metodos de processamento de clados, continuam a ser utilizados em pro
cessos decis6rios de grande envergadura. As etapas, e as provas da decisao, 
adaptadas do Campo Militar, constituem objecto de trabalho do decisor 
eficaz. A relevancia das praticas de assessoria, representa<;:lio, lobbying e 
gatekeeping, recomenda 0 estudo da articula<;:ao entre poder e autoridade, 
ao nivel do processo decis6rio. 

As sociedades necessitam de constante trabalho de media<;:ao no sen
tide das reformas das estruturas culturais, economicas, religiosas, militares 
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e politicas se processarem com um minima de turbulencia. A mediac;:ao 
esta a ser estudada no ambito cientifico a partir de varias problematicas, 
mas hoje surgem devires filos6ficos onde se jogam espac;:os CeufTerra a 
partir de reflexoes de Jean Ladriere, McLuhan, Paul Ricoeur, Regis Debray 
e de outros fil6sofos. 

As metodologias mediadoras surgem no Espac;:o Publico por nele exis
tirem, para aIem de verdades cientificas e tecnicas indiscutiveis, certezas 
nas areas politica, estetica, religiosa e social, necessitando de trabalhado 
para reunirem condi~oes capazes de permitir a sua integra<;ao nos alvos a 
sensibilizar. 

As pistas que deixo na Universidade do Minho, em Braga, para se en
contrar Novo Modelo de Comunicaf:rlo, capaz de ajudar a construir uma 
postura etica, motor da aspirac;:ao a vida boa - qualidade de vida - resultam 
do entrosamento entre vidas, desejos, privac;:oes e realizac;:oes, que importa 
vencer a partir da capacidade do cidadao se colocar no lugar do outro. 

As ideias apresentadas para se constituir novo modelo comunicacional 
constituem trabalho de mosaico, tipo esboc;:o academico, realizado a partir 
do conhecimento e tratamento semelhante de cinco concepc;:oes da Teoria 
da Comunicac;:ao, construidas ao longo do seculo XX, em parte diferenci
adas, mas com alguns conceitos sobrepostos. 

o trabalho releva aspectos das cinco teorias trabalhadas, mas outros 
podiam ter sido realc;:ados, ou acrescentados, tendo presente que importa 
construir Novo Modelo de Comunicar;ao, capaz de facilitar a obtenc;:ao de 
consensos, propiciadores a integra~o da etica na politica e na economia 
por forma ao seculo XXI proporcionar perspectivas culturais e sociais para 
desenvolver, e implantar, 0 projecto de Melhor Qualidade de Vuia Universal. 
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