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LINGUAGEM DA MfDIA E PRIVACIDADE 

REGINA GLORIA NUNES DE ANDRADE* 

RESUMO 

Este aitigo e urn fragrnento de pesquisas que articulam estudos do inconsciente 
e comunicat;ao, especialmente questoes sobre privacidade, midia e linguagem_ Para Sig
mund Freud 0 mundo interne e considerado como pre determinado dentro das relac;oes 
familiares. Ha, porem, uma altemativa de liberdade - neur6tica, a bern da verdade - que 
seria a necessidade do sujeito se libertar do juga familiar atraves da imaginac;ao e de 
atividades imaginativas. 

Urn exemplo a ser discutido ocorreu recentemente, quando durante quase urn ano 
e rneio a irnprensa mundial se ocupou do affair Bill Clinton e Monica Lewinski. Essa 
noticia trouxe inumeras consequencias para a noticia de uma maneira geral pois e urn 
evento complexo. Apesar de ter 0 adulterio como chamariz para a noticia, ela se comp5e 
de variantes politicas, raciais, sociais, econ6micas e oferece uma oportunidade de 
reflexao sobre a linguagem da rnidia neste fin-de-siecle e uma nova maneira de interagir 
com 0 publico. 

Apresentao;ao 

Este trabalho e parte de uma trilogia de exercicios de interpreta9ao que 
buscam relacionar conceitos da psicanruise e mecanismos de funciona
mento dos meios de comunica9ao, tomando como exemplos os temas refe
rentes it intimidade tratados pela mfdia. As articula90es do imagimrrio com 
a comunicaC;ao sao 0 seu fio condutor. 

* Universidade Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
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Pretendemos compreender por que a privacidade atualmente repre
senta tao pouco em nossa subjetividade. 

Romances familiares 

Freud escreveu, provaveimente em 1908, 0 romance familiar do neur6-
tico, que recebeu em portugues 0 titulo de Romances Familiares na Edi\,ao 
Standard Brasileira (Imago, 1976). Neie, os pais sao tao valorizados que 0 

psicanalista considera que: 

«estes constituem para a crianfa pequena a autoridade unica e Fonte de todos as 
conhecimentos. 0 desejo mais intense e mais importante da crian9a nesses 
prim.eiros anos e igualar-se aos pais (isla e, ao progenitor do mesmo sexo), e ser 
grande como seu pai e sua mile» I, 

Esta seria, digamos, a rea\,ao da crian~ em funbito geral. Este primeiro 
estll.gio e considerado como assexuado, assim como 0 que dll. origem a 
comunica\,ao familiar. 

o romance familiar e 0 estll.gio seguinte, que favorece ao sujeito 0 afas
tamento dos pais e gera 0 neurotico. Este come\,a quando a crian~a passa a 
saber a diferen~a entre os papeis desempenhados por pais e maes. 
Enquanto 0 pai e exaltado, a origem materna e posta em dilvida - contra
riando a antiga expressao legal 'pater semper incertus est', e criando uma 
curiosa restri~ao. Esse segundo estligio do romance familiar, jll. conside
rado como sexuado, vai propiciar a crian\,a um processo imaginll.rio 
ativo onde eia passa a fantasiar rela~6es eroticas cuja for~a motivadora e 0 

desejo de colocar a mae em situa~6es de infidelidade secreta e casos de 
amor secretos. 

Nenhuma outra influencia foi valorizada por Freud, pois 0 mundo 
intemo do sujeito era considerado como pre-determinado dentro das rela
~6es familiares. Mas jll. havia uma altemativa de liberdade - neurotica bem 
verdade - que seria a necessidade de 0 sujeito se libertar do juga familiar 
atraves da imagina~ao. Dentro deste nilcleo estaria formada a subjetivi
dade, sobretudo no que diz respeito a autoridade ilnica dos pais como fonte 
de todos os conhecimentos. Tambem sao vividas as primeiras impress6es de 
hostilidade fratema ou de rejei~ao aos pais ou dos pais, 0 que constituiria 
os grandes mitos da historia da familia para 0 sujeito. 

I Nota do editor em ingl~s, 1950. CitalY8.0 de FREUD, S. no texto «Romances Fami
liares». In: Edic;ao Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, Imago, 1976, 
IX, p. 241. 
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Freud chama a aten\,ao para 0 fato de que neste tempo esta presente 
uma atividade imaginativa acentuada que segue dois objetivos principais, 
urn er6tico e 0 outro ambicioso, constituindo ambos os materiais necessa
rios para a forma\,ao do neurotico, da individualidade e da subjetividade. 
Este modelo de familia propoe uma intimidade discreta onde os relaciona
mentos se passariam atraves de urn processo imaginativo cujas fantasias 
coordenariam as rela\,oes entre os membros da familia e cujos valores 
maximos seriam 0 segredo e a pnvacidade. 

Mas, mesma assim, continua senda valor a atividade imaginativa que 
agora e deslocada para 0 social. 0 que quero sublinhar e que, de certa 
forma, a comunica\,ao interna da familia foi perdida e substituida por uma 
outra intimidade agora com os meios de comunica\,ao, onde a midia tern 
lugar especial. Dessa forma, e esperado que ela, a midia, catalise grande parte 
dos objetivos eroricos e ambiciosos aos quais a familia estava destinada. 

o que Freud chama de objetivos eroticos e ambiciosos? No texto Fan
tasias histincas e sua relarlio com a bissexualidade, considera os devaneios 
ocorridos na infancia como fonte comum e prototipo normal de todas as 
cria\,oes da fantasia, sendo que os de natureza erotica sao das mulheres 
e os ambiciosos e os eroticos sao dos homens. Mas a resposta e pouco 
esclarecedora. Por urn lado, os objetivos poderiam ser representantes da 
for\,a da libido em suas dire\,oes de Eros e tanatus - de vida e de morte. Por 
outro, poderiam ser as pulsoes, que so aparecem em urn ponto relativa
mente tardio da seqiiencia de seus trabalhos. Antes, eram utilizados termos 
como excitari5es, ideias afetivas, impulsos volitivos, estimulos endogenos 
para representar este conceito das pulsoes. 

Os principios que acabamos de citar e que norteiam a familia tal como 
Freud a observava, va~ sofrer modifica\,oes aceleradas. Inicialmente, cabe 
ressaltar que mudan~as ocorreram com a familia a partir dos anos 60. 
Ela perde seu papel regulador, e firma urn compromisso com 0 diaJogo e 
com a comunica~ao. As reformas do processo institucional a que foi subme
tida provocaram em cada individuo a questao da responsabilidade em 
re]ar;ao a si mesma e ao outro - sejam pais ou filhos. Mas desaparece a 
intimidade do casal. Estudando ou observando estes anos, nota-se que estes 
foram 0 palco de saida do segredo e do silencio da vida privada. 

Ao mesma tempo, a comunicar;ao e valorizada e a midia passa a ocupar 
urn lugar de juizo critico, sobretudo pela divulga~ao de situa\,oes parti
culares e intimas. 

As transforma\,oes seguem. Nos anos 70, assistimos it publica~ao da 
intimidade familiar, e, finalmente, nos anos 80 e 90, it publicita~ao da vida 
intima, privada e particular. Este movimento nos leva a crer que 0 erotismo 
e a ambi~ao, antes vividos em familia, encontram agora outra via. A libido 
se desloca para 0 social e se projeta sobre os meios de comunica¢o por-
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que deles recebe estimulos. 0 cinema, a televisao - e recentemente 0 com
putador - passam a ser 0 receptaculo das atividades imaginarias. 

Ate mesmo as mudanc;:as na familia terminam abastecendo a midia de 
pautas. Particularmente, os movimentos sociais de afirmac;:ao do individuo, 
como 0 feminismo, a luta homossexual, 0 direito ao aborto, os servic;:os de 
ajuda psicol6gica por telefone, a popularizac;:ao da psicoterapia indhddual e 
de grupo, as tecnicas de corpo. Ehrenberg analisa que «esses movimentos 
dao Lugar a uma nova subjetividade no imagindrio coletivo, e produzem uma 
realidade de forma cada vez mais dividida" '. Uma divisiio que traz a1go 
de estranho, de incompreensivel, porque por vezes as temas sao tao intimas 
que se tern a impressao de que nao deveriam estar ali, expostos. Mas a 
conseqiiencia direta e que a sociedade torna-se tolerante com as trans
gressi5es. Neste tempo, a educariio familiar se pulveriza e passa a sofrer 
importantes influencias provenientes dos fatos sociais. Muitos hao-de 
lembrar-se dos inumeros estudos feitos nos anos 60 e 70 sobre a perniciosa 
influencia da televisao, por exemplo, para crianc;:as, familias e casais. 

Mais do que invasao a vida privada, ha criac;:6es de estilos de vida, confi
gurando uma Iinguagem especial para eventos desta natureza. A primeira 
vez que observou-se este processo foi por volta dos anos 30, quando 
Hollywood cunhou suas estrelas de cinema formatando urn perfil de vida 
intima a ser desejado pelo publico. As pesquisas que desenvolvi para a tese 
de doutorado A Cena Iluminada 3 - sobre as personagens femininas do 
Cinema Novo brasileiro - assinalam que 0 Star System nao existiu em nosso 
pais. Conseqiientemente, nao havia por que invadir a vida intima dos 
atores. Urn exemplo claro foi com relac;:ao it atriz Leila Diniz, que apesar de 
ter tido uma vida publica, s6 foi divulgada e conhecida ap6s sua morte. 

A televisao americana ate hoje aplica a maneira hollywoodiana de 
tratar as personalidades dos politicos. Por volta dos anos 50, os Estados 
Unidos inauguraram a divulgac;:ao do aspecto privado do homem publico. 
A imagem passa a ter 0 caniter de censura e se imiscui nos escrit6rios ou 
nos templos da politica como 0 Congresso ou mesmo na vida familiar do 
homem publico para mostrar 0 que e correta e 0 que naD e. Vma linguagern 
super-eg6ica se estabelece. Determinados padr6es de comportamento 
moral sao estabelecidos e a midia passa a desenvolver 0 controle moral 
sobre a politica. Os rep6rteres indignados anunciam com estardalhac;:o os 
fatos da intimidade de figuras publicas. 

Bern mais tarde, 0 uso da tecnologia favoreceu os esdlndalos de 
invasao da privacidade dos politicos dos quais Watergate e 0 mais famoso 
ate ao evento Clinton - Lewinsky, ocorrido em 1998. 

2 EHRENBER, A., L'individu incertain, p. 233. 

3 ANDRADE, R., A Cena numinada - Psicandlise e Cinema. Tese de Doutorado. Escola de 
Comunica~o UFRJ, Novembrode 1988. 
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Privacidade e midia 

Para Ehrenberg, estes fatos foram resultado de dois fenomenos. 0 pri
meiro e a conversao de inumeros problemas privados em problemas poli
ticos. 0 segundo, decorrente deste, e a promo~ao dos sistemas reiacionais, 
onde se destacam a psicanruise e 0 desenvolvimento de terapias corporais 
que incentivavam a sensibilidade de si proprio como grandes movimentos 
de avant-garde. Gostaria de fazer uma ressalva: a psicanruise sempre 
apostou no segredo ou na prote~ao it vida privada. 

No texto Sobre 0 Inicio do Tratamento em que Freud discorre sobre a 
tecnica da psicanruise, a proposta da privacidade e clara: 

«certas pacientes querem que seu tratamento seja mantido secreta, frequ.entemente 
porque mantiveram secreta sua neurose, e nao lhes ponho obstaculos. 0 rata 
de que, em consequencia disso, 0 mundo nada saiba de algumas das curas mais 
bem sucedidas e, naturalmente, considera~iio que niio pade ser levada em conta))4. 

Freud diz claramente que prefere nao avan~ar na ciencia a expor os 
segredos de seus pacientes. Ehrenberg provavelmente esta se referindo it 
manipula~ao da psicanruise feita eventualmente por pacientes. Esta obser
va~ao aponta para a invasao da comunica~ao de massa em todos os setores 
da vida privada, inclusive nos consultorios e nas materias sobre conceitos 
psicanaliticos. Nunca se leu tantos artigos sobre psicanruise, em jomais e 
revistas nao especializadas, quanto nos anos 70. 

E certo que outras institui~6es tambem foram responsaveis pela 
invasao da privacidade do sujeito. Nos anos 60 e 70 houve especialmente a 
pressao do Movimento de Liberar:iio Feminino (MLF), expondo 0 sofrimento 
corporal das mulheres resultante de vioiencias sexuais ou as reivindica~6es 
de direito ao prazer. Neste tempo, a linguagem se esmerava em palavras 
medicas onde gozo, prazer, sexualidade, orgasmo eram evidenciadas. 

Os anos 80 trazem a legitimidade do movimento Gay e/ou de movi
mentos de minorias. Logo adiante, a preven93.0 da AIDS. Inicialmente a 
homossexualidade e, mais tarde, a sexualidade em geral ficam expostas. 

Invasao de privacidade 

A principal consequencia das desmitifica~6es e invas6es de privacidade 
foi 0 infcio da dissocia~ao entre vida privada e vida publica. Divulgou-se, 
no infcio dos anos 80, a convic~ao de que estavamos diante da apari~ao de 

4 FREUD, S., Sabre 0 infcio do tratamento. Volume XII, 1913, p. 179. 
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urn novo modelo cultural cujo centro difusor eram os meios de comu
nica"ao de massa. 

Areas tao dfspares como semiotica, lingtifstica ou psicanaiise revindi
caram utO. autentico corte epistemologico dentro das ciencias sociais. Para 
caracterizar esta nova area de estudo, a maioria dos autores separa comu
nica\,ao interpessoal de comunica\,ao de massa. Essa distin\,ao provoca 
uma serie de equfvocos porque associa a primeira sempre a psicologia 
enquanto deixa as estudos da comunica<;ao sem estatuto definido. 

Com efeito, sempre houve na comunica<;ao de massa urn clima que 
privilegia a expressao das rela\,oes latentes e subjacentes (por que nao dizer 
inconscientes), cuja interpreta<;ao tecnica exerce grande influencia sabre 0 

pensamento de amplos setores da popula\,ao. Por vezes, a explica\,ao de 
urn psicanalista sobre determinado evento social foi fundamental para a 
sua compreensao pelos consumidores da informa\'ao - e do espetaculo. 
Pior ainda: alguma vezes justificava ou explicava eventos sem sentido 
maior, como crimes ou violencia social. Havia verdadeiras tradu\,oes psico
logicas sobre os acontecimentos e quase sempre com termos especializados 
da propria teoria psicanalftica. Complexo de Edipo, narcisismo, sadismo, 
voyerismo, eram terrnos que campeavam na midia. 

Felizmente, a mfdia - em especial as jomais - esta mais atenta as 
supostas fontes de informa\'ao que na realidade buscam promo\,ao pessoal. 
Hoje, seus agentes procuram filtrar a opiniao de especialistas buscando 
termos comuns. 

Para pesquisas em comunica\,ao cuja ferramenta sao conceitos da 
psicanalise, sao relevantes os aspectos ideais intrfnsecos a comunica\,ao de 
maneira generalizada. Os conteudos e mensagens, assim como suas formas 
de cria\,ao e difusao, mostram-se como 0 grande campo de anaiises dos 
efeitos intencionais e nao-intencionais de sua cultura implfcita. Nao ha 
mais duvidas de que as difusoes das mensagens de comunica\,ao de massa 
produzem 0 que chamamos de 'materiais', tconteudos' 'significantes' nos 
campos confusos da consciencia e/ou do inconsciente. Nesta convic\,ao 
nao estamos S65, pais Blanca Munoz acrescenta que «definitivamente as 
cren~as morais, as categorias do pensamento coletivo, a ideologia, os com
portamentos religiosos ( ... ), se explicam em estreita interdependencia nas 
constantes comunicativas» s. 

As questoes de invasao da vida privada e cotidiana estao influenciadas 
pelas novas tendencias da sociedade. Lipovetsky no livro Crepusculo do 
Dever, capitulo Eden, assinala duas novas correntes em nossa sociedade. 
Vma delas intensifica 0 culto consumista regido pelo hedonismo e pelo 
culto individualista do presente. A outra privilegia a gestao racional do 

5 MUNOZ, B., Teoria da Pseudocultura, 1995, p. 39. 
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tempo e do corpo, 0 profissionalismo em todas as areas e a obsessao por 
excelencia, qualidade de saude e higiene. Ora, ambas podem ser conside
radas extremamente invasivas da privacidade do sujeito. Provocam uma 
descartabilidade intima e estimulam a omnipotencia. 

As manifesta~oes imaginarias s6 podem ser compreendidas atraves de 
novos postulados de desconstru~ao oferecidos por trabalhos de analise 
textual ou pelo avan~o dos estudos sobre as imagens. A partir da valori
za~ao dos fatos, a comunica~ao transforrnou a inforrnac;:ao em espetacu[o, 
onde 0 principio de neutralidade obriga a midia a expor varios pontos 
de vista, informando tudo ao publico para que ele forme suas opinioes. 
Ha uma sutileza neste movimento medhitico: a informac;ao passa a ser uma 
mercadoria e sob estas condi~oes oferece uma ambigtiidade onde neutra
Iidade e sensacionalismo estao tao presentes quanta objetividade e especta
cularidade. Um dos exemplos mais c1aros deste fenomeno e a televisao, que 
abusa das imagens chocantes, dos esca.ndalos, da violencia exacerbada, 
produzindo uma vida cotidiana hiper-realista e emocionante. 

Se considerarmos a importlincia dos meios de divulga~ao, de comu
nicac;ao ou as novas normas da informatica na comunicac;ao eletr6nica 
estaremos diante de dois fatos novos. 0 primeiro diz respeito a uma nova 
maneira de encarar os dados do imaginario e 0 segundo nos coloca frente a 
frente com novos pressupostos de etica e moral. 

o exemplo Clinton-Lewinski 

Durante quase um ana e meio a imprensa mundial se ocupou do affair 
Bill Clinton e Monica Lewinski. Inumeros depoimentos, imensas entre
vistas, fotos de todas as maneiras se multiplicaram a partir da foto modelo 
onde 0 presidente dos E.U.A. abra~a sua estagiaria. Foram noticias sobre 
sexo, poder e politica que dificilmente deixam de ser divulgadas: ao con
trario, normalmente elas sao colocadas em primeiro plano. 

Mesma que a notfcia seja uma indiscreta ou uma massic;a invasao da 
privacidade e da sexualidade de pessoas que tenham a1gum poder social ou 
politico, elas sao escancaradas e tem como objetivo principal provocar 0 

escandalo. Sabe-se que grande parte de noticias de carater intima podem 
ser «compradas» para que nao sejam publicadas, mas sabe-se tambem 
que a maioria delas configura 0 «furo jornalistico» oferecendo a opiniao 
publica 0 que ela espera da midia atraves de instrumentos que desempe
nhem 0 papel de revelador da vida intima. Em principio, nao e dificil que a 
imprensa assuma que a proeminencia social de urn lider esteja diretamente 
relacionada com 0 seu trabalho de divulga~ao. Para tal. e necessario que 
certas regras sejam obedecidas e que haja um minima de relacionamento 
entre Iider e midia. Tanto que ha departamentos especificos em qualquer 
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governo para que estas rela\,oes sejam bern estruturadas. Nestes casos, os 
acordos podem ser montados mas, quando se trata de urn lider importante 
do govemo, 0 melhor que os orgaos de noticias publicas tern a fazer e 
divulgar com detalhes os acontecimentos. 

Mas a narra~ao de urn evento e muito mais complexa do que possa 
parecer. Para Jacques Lacan a narra~ao necessita de uma a\,ao especifica 
que e representada em cenas. No Semindrio da Carta Roubada 6 ele diz que: 

«Estas cenas SliD duas, das quais viemos desde ja designar a primeira sob 0 nome 
de cenas primitivas e niio por desaten~ii.o, vista que a segunda pade ser conside
rada como sua repeti9iio, no sentido que esta aqui mesmo na ordem do dia». 

A primeira cena, cena primitiva, cena primaria, cena originaria ou 
protocena, necessaria aos processos de narrac;ao, representa a hip6tese 
de que a crian~a participa em realidade ou em fantasia do coito dos pais. 
A consequencia da observa~ao do coito parental e a presen~a de excita~ao 
sexual na crian\,a e ao mesmo tempo a base da angustia de castra~ao. Esta 
conjuga\,ao de desejo e de medo que ocorre no imaginario esta na base da 
ambivalencia e e urn dos elementos que favorecem a repeti\,ao neurotica. 

Assim, a eficacia da noticia esta na capacidade de se repetir criativa
mente. Quanto mais angulos da questao possam ser colocados em 
evidencia, e mais Qutros houverem, melhor sera a notfcia. 

Observando a grosso modo 0 poder, a politica e 0 sexo formam urn 
triangulo de emo~oes e evocam a presen~a gritante, quase novelesca, da 
presen~a de hipocrisias, mentiras e de invejas. Se 0 caso Clinton-Lewinski 
nao tivesse apresentado varios pontos de vista e nao tivesse inumeras repe
ti~oes onde a sexualidade de urn homem poderoso surgiu de varias formas, 
esta noticia se esvaziaria. A noticia gerada na opiniao publica sobre 0 caso 
extra-conjugal do presidente americana provocou uma intera~ao na socie
dade. Os Estados Unidos tern uma industria de pornografia grande, a taxa 
de divorcio supera 50% dos casais e a tradi~ao puritana exige dos ameri
canos superioridade moral sabre 0 resta do mundo. Este conflito reflete-se 
quando na mesma sociedade ha a exigencia publica de urn retaliamento 
do presidente e conseqiiente puni9ao. A primeira delas e 0 agenciamento do 
impeachment que quer dizer a retirada vergonhosa do poder onde 0 lider 
deve ser execrado pela sociedade sem perdao e a outra puni~ao esperada faz 
parte do binomio adulterio-divorcio, uma especie de impeachment intimo 
onde 0 presidente seria punido e humilhado pela esposa que foi of end ida. 
Estas seriam as consequencias esperadas diante do delito do presidente 
dos Estados Unidos. 

6 LACAN, J.,Escritos, 1978, p. 9. 
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Mas essas especula~6es nao trazem absolutamente nada de conclusivo 
nem ao affair, nem ao casamento, mas inventa urn modele inedito de casa
mento. Ao perdoar 0 marido pela infidelidade mais publica do planeta, 
Hillary Clinton nem 0 abandonou nem se vitimou nem deixou de lade seu 
projeto politico. Ao contrario, a cada apoio que da ao marido infiel cresce 
em popularidade frente ao povo americano. A questao basica do affair 
concentra-se na compreensao do sujeito sobre a agressividade. Ha sempre, 
em casas violentos como este, a busca do dolo que reflete atDs conscientes 
de alguem na indu~ao da rna fe, do logro, ou da mentira. 

Conclusoes 

Seria justo dizer que a midia nao respeita a privacidade do individuo? 
Ou a invasao e resultado dos proprios artificios da comunica~ao? A frase de 
Andy Warhol - segundo 0 qual todos gostariamos de ser famosos pelo 
menos por cinco minutos - e uma evidencia de que fama parece nao ter 
rela~ao direta com a falta de privacidade. Exibir sua vida intima por cinco 
minutos nao deve ser tao atrativo quanta ser famoso pelo mesmo tempo. 

Neste ponto trabalhamos com uma ambigiiidade cruel porque a 
propria tecnologia nos exp6e. As reiaroes impr6prias, expressao usada pelo 
Presidente Clinton para definir seu adulterio, quase que inauguram urn 
campo da linguagem para se falar de privacidade. 0 uso indiscriminado 
do telefone celular nos faz participar da intimidade de urn cidadao desco
nhecido sem pudor algum, apenas porque ele fala ao telefone sobre si 
proprio ao nosso lado. 

Mas nao sao so as figuras publicas quem exp6e sua privacidade. As reli
gi6es em seus cultos, seus ritos, suas cren~as, ja foram de dominio privado 
e intimo. Hoje a religiao eletronica divulgada pela televisao abusa dos 
problemas psicologicos e provoca verdadeiras expia~6es publicas que vao 
ao ar sem nenhum criteria seletivo. Ao contnirio do que preservaria a inti
midade, quanta mais intima, promiscua e grotesca for uma confissao 
publica, mais valor ela tern porque podera atrair mais publico ou mais 
pessoas que queiram fazer parte desta cren~a. 

De fato, ha a explora~ao de territorios sem fronteiras, numa linguagem 
nova e especial, e de espa~os na vida cotidiana que pouco definem 0 publico 
e 0 privado ou 'mesmo que os confundem. Espa~os denominados por 
Jameson, em Limites do P6s-Modemo, de terra-de-ningU/im, que faz lembrar 
as utopias de Terra em transe (1966) de Glauber Rocha, mas que nem 
chegam a assustar porque: 

«tais concep90es da terra-de-ninguem nao devem ser tomadas como pesadelo: elas 
nao apresentam como e sugerido antenormente, nada da alteridade austera da 
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cldssica fantasia dist6pica, e a pr6pria liberta(:iio do terror estatal confere a 
violenci dessa terra-de-ninguem 0 valor de um tipo diferente de prdxis - exitafiio 
antes que medo - cujo espa(:o de aventura substitui a antiga paisagem medieval 
do romance, com um espa(:o infinito plena mente construldo e p6s-urbano, onde 
a propriedade corporativa de algum modo aboliu a antiga propriedade privada 
individual sem se tomar publica». 7 

E se 0 desvelamento da privacidade e s6 urn mal de fin de siecle que veio 
para transformar nossas vidas para que sejam entregues a atividade ima
ginativa dos que esUio pr6ximos, s6 nos resta nos rendermos a fic~ao 
imagim'iria do cotidiano e dai esperar saber se viver sera uma realidade 
sustentavel ou uma imaginaria leveza - nestes tempos - insustentavel. 

REFE~NClAS BIBLIOGRAFICAS 

ANDRADE, Regina. A cena iluminada. Tese de Doutorado. Escola de Comunica~ao da UFRJ. Rio 
de Janeiro, 1988. 

EHRENBERG, Alain. L'individu incertain. Paris: Calmann-Levy, 1995. 

FREUD, Sigmund. Edifao standard hrasileira das ohras completas. Rio de Janeiro: Imago 
Editora, 1976. Especialmente: 

--«Romance familiar» (1908). In: ESB (9)Volume IX, 1908. 

--«Fantasias histericas e sua relac;ao com a bissexualidade» (1909) In: ESB (9). 

--((Sobre 0 infcio do tratamento» (1913). In: ESB (12). 

«Sobre Narcisismo» (1914). In: ESB (14). 

«As pulsoes e suas vicissitudes» (1915). In: ESB (14). 

JAMESON, Fredric. Espafo e imagem. Teona do P6s- Modemo e Qutros Ensaios. Rio de Janeiro: 
Editora UPRJ, 1995. 

LACAN, Jacques. Escritos- Seminario da Carta Roubada. Editora Perspectiva. Rio de Janeiro, 
1978. 

LIPOVETSKY, Gilles. Q Crepusculo do dever: a etica indolor dos novos tempos democrdticos. 
Portugal: Publicac;oes Dom Quixote, 1994. 

MUNOZ, Blanca. Teoria de la Pseudocultura. Estudios de Sociologia de la Cultura y de la 
Comunicaci6n de Masas. Espanha: Editorial Fundamentos Coleccfon Ciencia, 1995. 

7 JAMESON, F. Espa(:o e lmagem, 1995, p. 198. 

234 


