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KOSOVO: A VOZ EDITORIAL EM EL PAIS E PUBLICO 

CRISTINA PONTE * 

1. IntrodU(;ao 

Expressao da posi<;:ao do jomal sobre acontecimentos reportados, existe 
relativamente ao editorial como genero jomalfstico escassez de estudos 
centrados na sua forma particular de discurso, ao contrario do que se passa 
com outros generos jomalfsticos como a noticia, a reportagem ou a entre
vista. Privilegiando 0 comentario de tern as de actualidade de interesse para 
os seus leitores, nao sera frequente encontrar os mesmos conteudos em 
editoriais de jomais de diferentes paises. A situa<;:ao recente da interven<;:ao 
da NATO na Jugoslavia proporcionou urn desses momentos em que 0 trata
mento da questao se imp6s como conteudo comum. 

Num quadro de estudo comparativo de imprensa, a analise do trata
mento editorial desta materia por dois jomais ibericos que privilegiam nos 
seus conteudos temas de interesse publico - El Pais (Espanha) e Publico 
(Portugal) - procurou identificar como integraram 0 genero editorial na 
cobertura jomalistica da intervenc;ao da NATO e inventariar diferenc;as e/ou 
semelhanc;as nas suas formas de expressao e de relac;ao pragmatica com as 
audiencias. Que conceitos de editorial estiveram presentes e que ideias 
sobre 0 jornalismo contemporaneo convocaram? Constituiram 0 inicio e 0 

final destes textos lugares especialmente significantes? A que leitores se 
dirigiram e de que formas 0 fizeram? Que voz se expressou nos editoriais, 
uma voz majestatica e distante do lei tor ou, pelo contrario, proxima e quase 
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cumplice? A que argumentos recorreram os editoriais sobre este tema 
eminentemente politico e que tra~os estilisticos pr6prios do discurso poli
tico estiveram presentes? 

2. Os editoriais como genero jornalistico 

No panorama norte-americano sobre 0 genero editorial, e para alem 
das suas referencias em inumeros manuais de redac~ao com urn canicter 
eminentemente utilitario, destaca-se a antologia de Sloan et al. (1997) que 
identifica tres periodos deste genero na imprensa norte-americana: 1) a 
era partiddria (1690/1833), pautada pela separa~ao entre opiniao e noticias 
e forte tom ada de posi~ao em assuntos de natureza politica e social relaci
onados com 0 processo de independencia nacional; 2) a era popular 
(1833/1900), que cobre a penny press, onde os editoriais se libertam do 
exclusivo de temas politicos apresentando tambem temas de interesse 
humano, epoca essa pautada pela mudan~a do contexto produtivo que 
conferia maior liberdade financeira aos jornais e onde os editoriais surgiam 
como 0 cora(;iio do jomal naquela que e evocada como a epoca de ouro do 
genero; 3) a era profissional, do sec. xx, onde, para Sloan et al., a dimensao 
empresarial dos jornais norte-american os se associa uma ideologia profis
sional que privilegia a «informa~ao objectiva» que, por seu lado, privilegia 
a reportagem empalidecendo 0 lugar do editorial. 

Em obras de reflexao sobre as formas especificas de escrita jornalistica 
e que se constituem como referencias na forma~ao academica e profissio
nal de jornalistas do espa~o latino (Martinez-Albertos, 1974, 1983; Vivaldi, 
1990), encontramos breves referencias ao editorial, junto de outras mani
festa~6es eminentemente argumentativas de expressao jornalistica, como 0 
artigo ou 0 comentario. Incluindo-o no que designa por genero jornalistico 
interpretativo - caracterizado pelo seu estilo de solicita~ao de opiniao con
trariamente ao estilo informativo - Martinez-Albertos considera 0 editorial 
a pe~a mais importante do ponto de vista ideol6gico por the competir a 
apresenta~ao da opiniao do jornal a respeito das noticias que publica. A esta 
fun~ao corresponderia estilisticamente 0 recurso a tra~os algo majestaticos 
associados a clareza, concisao e brevi dade do estilo informativo (Martinez
Albertos, 1974: 144-145). Por seu lado, Vivaldi distingue 0 comentario edito
rial do artigo pela sua impessoalidade: no editorial comenta-se quase 
sempre em fun<;ao de uma comunidade, uma institui<;ao, uma empresa, e 
«a voz da razao ao servi<;o da verdade e em nome da empresa», 0 escrito 
vale «por si mesmo», «pelo enfoque objectivo ao servi<;o do bern comum», 
enquanto 0 artigo e urn comentario em primeira pessoa, em que «0 que se 
diz vale tanto como quem 0 diz» (1990: 376). Na organiza<;ao estrutural do 
editorial, Martinez-Albertos e Vivaldi destacam 0 inicio e particularmente 
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o final da pec;a como do is lugares marcados e de forte significado. Se 0 

inicio e urn lugar decisivo de toda a pec;a jornalistica, pela procura de captar 
o interesse do lei tor, a construc;ao do final sera aqui decisiva enquanto 
convocadora da adesao e da capacidade evocativa do leitor. 

Van Dijk (1995: 178) destaca, por seu lado, uma dupla dimensao de 
audiencias: os «leitores comuns», junto de quem os editorialistas procuram 
argumentar e persuadir reproduzindo neles as suas atitudes e ideologias, e 
os actores das noticias, as elites a quem se dirigem, directa ou indirecta
mente, avaliando as suas acc;oes ou recomendando acc;oes alternativas: tal 
explica que «os editoriais nao formulem meras opinioes e as apresentem ao 
publico, mas que ataquem, defendam e aconselhem as autoridades» 
(ibidem: 178). Desta perspectiva, van Dijk retira que os editoriais funcionam 
politicamente como «movimentos estrategicos para a legitimac;ao do 
dominio de uma formac;ao de elite especffica ou para manter 0 equilibrio 
de poderes entre diferentes grupos de elite da sociedade» (ibidem: 205-206). 

Estes contributos acentuam assim 0 lugar de autoridade do editorial 
como voz do jomal- ainda que em mutac;ao, como apontam Sloan et al. - e 
a sua posic;ao enunciativa singular relativamente a outros generos. Sugerem 
tambem uma dupla relac;ao enunciativa, distinguindo centros de decisao 
(elites politicas, nomeadamente) do conjunto de leitores a que se dirigem. 
Se na imprensa contemporanea a voz do jomal pode ser contrariada nas 
praticas de escrita de editoriais que recorrem a assinatura e ao compro
metimento pessoal do seu autor, a problematizac;ao sobre diferentes 
audiencias constitui uma variavel a ter presente na analise do tratamento 
de uma materia editorial vincadamente politica como 0 foi a operac;ao da 
NATO no Kosovo. 

Sendo urn genero jornalistico argumentativo particularmente retorico, 
tom amos como base as observac;oes modernas da retorica que, como 
referem Eemeren et al. (1997: 215), se situam na qualidade da argumen
tac;ao e na importancia da orientac;ao para a audiencia, que 0 aut or quer 
conven-cer atraves dos seus argumentos ou cujos argumentos quer refutar. 
Situa-mos aqui 0 argumento como «molde ou forma de argumenta~ao e 
nao como 0 conjunto da mensagem» (Breton, 1996: 45): argumentar e 
tambem comunicar, dirigir-se ao outro, propor-Ihe razoes para ser conven
cido a partilhar uma opiniao. Na analise da dinamica argumentativa, Breton 
articula argumentos de enquadramento e de ligac;ao. Os argumentos de 
enquadramento vis am a construc;ao de urn real comum ao orador e ao audi
torio pela intervenc;ao no contexto de recepc;ao com vista a sua modificac;ao, 
a que se seguem os argumentos de ligac;ao, associando a opiniao proposta 
ao contexto de recepc;ao assim modificado. Nos argument os de enquadra
mento do real encontram-se argumentos de afirmac;ao de autoridade (do 
orador, da autoridade externa ou do auditorio), apoiados no reconhe
cimento ou nao de competencia, experiencia ou testemunho, argumentos 
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de apelo a pressupostos comuns, como opinioes e valores que sustentam as 
comunidades argumentativas ou os seus «Iugares», valores mais abstractos 
e incertos que contribuem para construir «urn universo de referencia que os 
parceiros de uma comunicac;ao partilham» (ibidem: 63); argumentos de 
reenquadramento do real pela definic;ao, apresentac;ao - descric;ao narra
tiva, qualificac;ao, amplificac;ao, expoliac;ao ou redundancia - e associac;ao
dissociac;ao de elementos pre-existentes. Nos argumentos de ligac;ao, 
encontram-se argumentos dedutivos, como os silogismos, e argumentos 
anal6gicos, mais poderosos pelo estabelecimento de uma correspondencia 
entre duas zonas do real ate af separadas, sendo uma 0 objecto de acordo 
previo e a outra a opiniao proposta, seja pela comparac;ao, pelo exemplo.pu 
pel a metafora. 

Porque a intervenc;ao da NATO na Jugoslavia e uma materia politica, 
tivemos presente na sua analise lingufstica os processos de legitimac;ao e 
deslegitimac;ao que se manifestam a nfvel pragmatico, semantico e sintac
tico no discurso politico (Chilton & Schaffner, 1997), bern como os tres 
pontos do processo crftico de apreciac;ao ret6rica apresentados por Gill 
& Whedbee (1997: 1) as expectativas criadas pelo contexto, que envolve a 
problematica coberta, a audiencia em vista, 0 genero de texto, a credibili
dade ret6rica do autor perante a audiencia; 2) a identificac;ao do que 0 texto 
apresenta a audieneia: figura ret6rica do autor; audiencia implicada; conhe
cimentos contextuais; ausencias; 3) a identificac;ao de elementos signi
ficantes do texto: estrutura e temporalidade, argumentos, metaforas e 
iconicidade destes textos. Este conceito de iconicidade da linguagem 
e particularmente sustentado por Kress (1985: 31), rejeitando a arbitrarie
dade dos signos lingufsticos em relac;ao aos referentes e considerando que 
a maioria ou mesmo a totalidade das formas e processos sintacticostem 
uma relac;ao expressiva com os seus referentes. No discurso politico nome a
damente a escolha nao arbitraria dos signos lexicais e 0 paralelismo da 
construc;ao sintactica contribuem para a construc;ao de climaxes e reforc;am 
as estruturas ideol6gicas dos textos. 

Van Dijk (1997) distingue 0 nivel contextual e 0 descritivo do discurso 
para uma eompreensao ideol6gica dos textos. a primeiro orienta-se para a 
analise das manifestac;oes de pertenc;a a grupos sociais, tendo presentes 
nomeadamente a polarizac;ao ideol6gica, as expressoes da identidade dos 
grupos, as representac;oes da sua posic;ao social e associac;ao com valores, 
express as num quadrado ideologico polarizado entre nos e os outros: omis
sao ou desvalorizac;ao de trac;os negativos do nos, enfase desses trac;os nos 
outros; enfase nos nossos trac;os positivos, omissao ou desvalorizac;ao 
desses trac;os nos outros. Por sua vez, 0 nfvel da descric;ao do discurso com
preende os t6picos, a organizac;ao esquematica, a coerencia e significados 
locais, as implicac;oes e pressuposic;oes, a lexicalizac;ao, 0 estilo, as orienta
c;oes ret6rieas. A sobrelexiealizac;ao ou a sublexicalizac;ao, a transitividade e 
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modalidades de sintaxe como a transitividade e a voz passiva sao tambem 
destacadas por Fowler (1985) como formas linguisticas que afectam as 
manifesta<;:6es discursivas de poder. Estes aspectos foram particularmente 
notorios na forma como editoriais de imprensa norte-americana deram 
conta de argumentos intemos contra a guerra do Golfo (Hackett & Zhao, 
1994), onde estrategias retoricas e argumentativas se suportaram em 
metonimias malevolentes, metaforas desumanizantes, urn uso selectivo de 
metaforas historicas, a escolha de alvos faceis e a evoca<;:ao de motivos 
demoniacos e consequencias perigosas. 

3. Materiais, corpus e metodos de analise 

Os dois jomais aqui analisados surgiram recentemente - El Pais, em 
1976, e Publico em 1990 - em dois paises que viveram entre a decada de 30 
e a de 70 contextos politico-sociais de ausencia da liberdade de imprensa, 
com possiveis consequencias na cultura jomalistica de profissionais e 
leitores, no que se refere a formas de expressao (Chaparro, 1998). 0 seu 
aparecimento coincide com contextos economicos, politico-sociais, organi
zacionais e tecnologicos de transforma<;:6es no panorama informativo. 
A imprensa escrita nao foi indiferente aos novos cenarios audio-visuais 
marcados pela instantaneidade dos «directos» e por novas formas de cober
tura dos eventos, reagindo nomeadamente pelo re-desenho de praticas 
de cobertura, de apresenta<;:ao e de comentario de acontecimentos onde se 
inclui 0 proprio genero editorial. 

Situando-se no espectro de jomais de referencia pela prioridade que 
conferem a temas de interesse publico, e sendo os mais lidos pelas elites 
socio-culturais dos seus paises, os dois jomais diferem quanto ao grafismo 
e estilo. As diferen<;:as graficas sao particularmente visiveis no desenho da 
primeira pagina. El Pais apresenta urn estilo sobrio, classico, sem recurso a 
cor nem a manchetes, onde predomina a tonalidade cinza. 0 Publico orga
niza a sua primeira pagina em tomo de manchetes (titulos ou fotografias), 
com forte recurso a cor (0 vermelho e usado no titulo principal) e a curtos 
textos de cham ada para 0 interior. A este respeito nao serao alheias as 
caracteristicas dos publicos-Ieitores: enquanto 0 jornal espanhol lidera a 
tiragem no seu pais, com valores superiores a 300 mil exemplares diarios, 
na imprensa portuguesa 0 Publico disputa a terceira posi<;:ao com a Didrio 
de Noticias, com uma tiragem de cerca de 54 mil exemplares 1. Politica-

1 Note-se ainda que em 1996 Portugal apresentava urn dos rnais baixos val ores europeus 
de leitura de jomais: 47 jomais para cada 1000 habitantes, enquanto em Espanha esse valor 
era de 104 jomais, situao;:ao que nao se tera alterado significativarnente (World Statistics 
Pocketbook, GNU, 1997). 
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mente, podem ser considerados jomais progressistas dentro do espectro da 
imprensa de cada urn dos paises. El Pais apresenta na sua historia vinculos 
com 0 PSOE (Laitin e Gomez, 1992: 13), 0 Publico tern na sua direcyao 
jornalistas com passado conhecido de lutas contra a ditadura e os seus 
profissionais nao rejeitam urn jomalismo de causas. 

Estudos sobre estilos de escrita apontam caracteristicas distintas nos 
dois jornais. Urn estudo comparativo do discurso politico entre jornais 
editados em lingua castelhana e em catalao, que incluiu 0 El Pais, deu conta 
de urn estilo discursivo incisivo, com recurso a ironia, coloquialismos e 
sarcasmo, mais notorio na imprensa escrita em lingua castelhana do que na 
imprensa catala (Laitin e Gomez, 1992). Relativamente a escrita do Public9, 
Chaparro (1998) assinala a sua forte componente interpretativa, visivel 
nomeadamente na titulayao: 0 titulo interpreta frequentemente 0 evento e 
e no ante titulo que se encontra a informayao. 

Os Livros de Estilo destes dois jornais sao minuciosos quanta a indi
cayoes de escrita profissional mas apresentam sum arias referencias ao 
genero editorial que surge assim como uma forma de expressao jornalistica 
sobranceira a outros generos e de acesso condicionado aos elementos da 
direcyao do jornal. 0 livro de Estilo do El Pais contem urn manual com 582 
orientayoes das quais apenas cinco se referem ao editorial, caracterizando 
a sua autoria e apresentayao, bern como trayos graficos distintivos e a 
ausencia de assinatura. No Livro de Estilo do Publico, com dois grandes 
capitulos sobre a prcitica jornalistica - Etica e Deontologia e Criterios, Ge
neros e Tecnicas - a referencia ao editorial surge apenas numa alinea rela
tiva aos espayos de opinHio, do segundo capitulo, definindo-o como 0 

genero assinado por urn elemento da direcyao editorial. 
Na definiyao do editorial em cada jornal, enquanto 0 El Pais dispoe de 

urn conjunto de editorialistas e apresenta diariamente urn editorial em local 
fixo, nao assinado e diferenciado graficamente, mantendo assim urn com
promisso quotidiano entre esse tipo de texto e os seus leitores, 0 Publico nao 
apresenta editoriais diariamente, varia a sua localizayao e assume a sua 
autoria pela assinatura de urn membro da sua direc9ao editorial. Jose 
Manuel Fernandes e Nuno Pacheco, respectivamente director e sub-direc
tor do Publico e ambos seus fundadores, inserem esta diferenya em rela<;ao 
ao modele classico numa linha de urn jornalismo mais personalizado onde 
nao esta ausente uma certa ambiguidade nas relayoes: consideram que 0 

editorial vincula de certa forma a posiyao do jornal mas, ao nao ser ano
nima, vincula sobretudo a posiyao do director. Destacam que as editoriais 
do Publico como textos de interven9ao civica mais vincada de to do 0 jornal, 
tiveram caracteristicas originais desde 0 inicio: a assina-tura por urn ele
mento da direc9ao do jornal, entao nao comum e que nao obriga a que 0 jornal 
partilhe essa opiniao; a recusa de urn local fixo e a decisao de vir ao lado de 
artigos informativos sobre urn tema poiemico de urna qualquer secyao do 
jornal; a decisao de nao ser diario para com bater a sua banaliza9iio. 
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o corpus deste trabalho foi composto por editoriais publicados entre 
o inicio da interven<;:ao da NATO, a 24 de Mar<;:o e a primeira reuniao do 
G8 (sete paises mais industrializados e Russia), a 7 de Maio: 14 do El Pais 
e 6 do Publico. 

A analise comparativa do conteudos dos editoriais processou-se 
em tres eixos: 

1. Integra<;:ao do editorial dentro do contexto do jornal e do respectivo 
pais; aprecia<;:ao da cobertura jornalistica oferecida por cada jornal sobre 0 

acontecimento, pela inventaria<;:ao das pe<;:as publicadas, quantifica<;:ao de 
textos de opiniao e - quando possivel- apreciac;ao da sua tonalidade, posi
tiva ou negativa, face a interven<;:ao da NATO (Morin, 1961). 

2. Analise semantica e pragm:itica dos primeiros editoriais publicados 
por cada urn dos jornais sobre os acontecimentos do Kosovo (El ataque, a 
25 de Mar<;:o e Ir ate ao rim, a 31 desse mes), por se considerar que esses 
textos constituiriam urn lugar de enquadramento e de compromisso relati
vamente aos editoriais seguintes, hipotese que se procurou verificar. 

3. Identificac;ao e hierarquizac;ao de topicos, ou seja macro-proposi
<;:6es semanticas retiradas dos conteudos de cada paragrafo dos editoriais, 
realizada pela inventariac;ao da sua frequencia, intensidade da sua presen<;:a 
e localizac;ao em lugares estrategicos como 0 inicio ou 0 final do texto. 

4. Analise dos dados 

4.1. A cobertura dos jonzais sobre 0 acontecimento 

Tomando como base as expectativas criadas pela problem:itica coberta 
e a audiencia, podemos considerar que os contextos politico-sociais em que 
operaram os dois jornais apresentaram diferenc;as significativas. Se ambos 
os paises pertencem a NATO, a sua visibilidade apareceu difereuciada nesta 
situac;ao. A Espanha tinha quadros politicos no cenirio das operac;6es, como 
Javier Solana eFilipe Gonzalez, que the conferiam algum protagonismo 
internacional e que poderao ter afectado a opiniao publica espanhola, mais 
favoravel a interven<;:ao que a opiniao publica portuguesa, que desde 0 inicio 
se apresentou como uma das mais negativas na apreciac;ao da operac;ao 2. 

2 Uma sondagem a populac;:ao publicada a 1 de Abril pelo Publico e que mereceu 
manchete de primeira pagina dava conta da oposic;:ao a guerra de dois terc;:os dos inquiridos, 
sendo as respostas negativas maioritariamente de sectores mais velhos (mais de 35 anos) e 
femininos. Outro indicador, urn inquerito dirigido aos leitores on-line do jomal, desde 0 inicio 
das operac;:6es ate 4 de Maio, apresentava igualmente a oposic;:ao ao ataque da NATO como 
dominante, em 58,9% das respostas. 
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Em ambos os jornais foi exaustiva a cobertura jornalistica do evento e 
nela tiveram particular relevo os artigos de opiniao (Quadro I). 

QUADRO I 
Total de pe~ publicadas, artigos de opiniao, editoriais 

J or/cobertura Total Art.opin. Editorial 

EIPais 78 76 13 
Publico .;1·71 99 7 

No EI Pais, foram contabilizadas 578 pec;:as sobre a intervenc;:ao da 
NATO nas Balcas na listagem do site sobre 0 Kosovo, das quais 76 (13%) 
eram artigos de opiniao, numero cinco vezes superior ao dos editoriais 
escritos sobre 0 tern a no mesmo periodo. Enquanto os artigos de opiniao 
tiveram uma presenc;:a praticamente diaria nas paginas do jornal, a escolha 
do tern a para editorial ocorreu de forma concentrada, tendo 11 dos 13 
editoriais sido publicados entre os dias 5 e 18 de Abril. No mesmo periodo 
foram contabilizadas 471 pec;:as nas edic;:oes do Publico, sendo 99 artigos de 
opiniao (21%): 27 textos de colunistas, 22 artigos de personalidades 
externas, 32 cartas e e-mails de leitores, 13 cartoons e 4 comentarios de 
jornalistas - na sua maioria de pendor critico relativamente a operac;:ao da 
NATO -, para urn conjunto de 7 editoriais publicados sobre 0 assunto, 
igualmente com concentrac;:ao nos primeiros dias de Abril (3 editoriais 
public ados entre 1 e 5 de Abril), ap6s 0 primeiro editorial, de 31 de Marc;:o 3. 

4.2. Primeiros editoriais sobre 0 acontecimento 

EI Pais, 25 de Marro - EI ataque 

1. COMO EN una tragedia griega en la que los personajes tienen um unico 
destino, la OTAN inici6 anoche un masivo ataque contra unidades serbias 
con el objectivo de evitar una tragedia humanitaria en Kosovo, una desestabili
zaci6n politica de toda la zona y, aunque tardiamente, el contagio de esa lacra 
que se conoce como limpieza IUnica. Milosevic, que ayer se arrop6 en la bandera 
de la resistencia, no s610 ha rechazado un acuerdo tras marear la perdiz durante 
mas de un ano, sino que en las ultimas semanas, aprovechando el proceso nego
ciadoy, ha lanzado violentas acciones contra los albanokozovares, en clara 
violaci6n de los acuerdos del pasado 25 de octubre. 

3 Nao se pode comparar quantitativamente estes valores, ja que foram recolhidos por 
process os diferentes, estando exclufdos no El Pais cartoons e cartas de leitores, e sendo os 
artigos deste jomal de menor dimensao e mais «desdobrados» do que no Publico. 
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Este longo lead inicia-se com a analogia com a tragedia grega que 
pressup6e 0 conhecimento, pelos leitores, das regras deste genero teatral. 
A tragedia-fic<;:ao e evocada para justificar a opera<;:ao da NATO no quadro 
de uma tragedia real, sendo de salientar a nivel simb6lico a proximidade 
entre 0 contexto geognifico da ocorrencia - as Balcas - e 0 ber<;:o do genero 
dramatico na cultura ocidental, a antiga Grecia, como que sugerindo uma 
leitura da fatalidade do destino da regiao. A este classicismo litenirio do 
infcio do primeiro editorial, op6e-se 0 uso de formas populares de refe
rencia a Milosevic, personificado por express6es ic6nicas de desvaloriza<;:ao 
politica sedimentadas na cultura popular espanhola. 0 lead prop6e urn re
enquadramento do real a sua audiencia, que pressup6e culta pelos inume
ros pressupostos de conhecimento: regras da tragedia grega, situa<;:ao poli
tica na regiao e protagonistas, conteudos do acordo de 25 de Outubro. 

2. A la OTAN le ampara, pues, una legitimidad moral. Pera no se puede olvidar 
que se trata de su primeira operacion of ens iva contra um pa{s soberano y que 
no cuenta com la legitimidad legal que hubiera supuesto una resolucion expresa 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entramos en un territorio 
desconocido cuya salida es imposible de anticipar. Aunque solo sea por falta 
de antecedente. 

Em liga<;:ao com 0 panigrafo anterior, de que apresenta a conclusao, 
este panigrafo enuncia 0 primeiro dos dois t6picos deste editorial: a natu
reza dissociada da legitimidade da opera<;:ao militar, entre uma legitimidade 
moral presente e uma legitimidade legal ausente. Os responsaveis politicos 
da NATO sao indirectamente convocados como audiencia, atraves da perso
naliza<;:ao da institui<;:ao. Por seu lado, as consequencias desta situa<;:ao sem 
antecedentes sao apresentadas agregando urn nos colectivo (entramos) que 
posiciona 0 jornal e todos os seus leitores nesse lugar plural. 

3. Por mucho que se intente, no hay accion militar limpia. En la operacion de 
la OTAN pueden moriy, ademas de militares prafesionales de una u otra parte, 
muchos inocentes: ninos, mujeres, hombres e incluso soldados serbios que 
hubieran preferido no estar aUi. Si perdiese el sentido de la praporcion, fa OTAN 
podria minar la razon moral que la ampara. Ademas, aunque estamos ante un 
caso concreto, podria sentar precedentes para otras paises que pretendam actuar 
por fibre, entre ellos los que bloquean el Consejo de Seguridad al tiempo que 
piden um debate: China y Russia. Las relationes de la OTAN con Rusia, una 
arquitectura que en buena parte se debe a la labor de Janier Solana, pueden salir 
danadas de esta operacion. Pero si Rusia esta irritada com Occidente - cuya 
ayuda necesita -, tambiin debe estarlo com Milosevic, que le ha toreado una y 
otra vez. Por ultimo, ef ataque podria tensar aun mas la situacion en Bosnia. 

Os responsaveis politicos e militares do Ocidente sao interpel ados indi
rectamente com urn argumento de experiencia que nega a metafora da 
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limpeza das actuais acc;:6es militares. a discurso e racionalizante mas nao 
isento de iconicidade, trac;:ando cemirios de consequencias que enfatizam 
a fragilidade da legitimidade invocada, quer no terreno quer no plano da 
complexidade das relaC;:6es intemacionais a nivel do Conselho de Seguranc;:a 
da ONU. Explicita-se particularmente a complexidade das relaC;:6es com a 
Russia pel a metafora da arquitectura e salienta-se de passagem 0 protago
nismo de urn dirigente espanhol. as dirigentes politicos russos sao apre
sentados metonimicamente pelo pais (estrategia diversa da usada para 
com Milosevic), apresentado como sujeito cujos sentimentos emocionais de 
irrita(:iio para com Milosevic - sustentados por uma linguagem de novo 
popular - desqualificam a sua possivel oposic;:ao a intervenc;:ao militar 
ocidental. 

4. En las negociaciones de Paris, los albanokosovares habian renunciado, de 
modo temporal, a la independencia, a favor de una autonomia dentro de Serbia, 
y habidn aceptado el desarme del Ejercito de Liberaci6n de Kosovo (ELK). 
El rechazo de Milosevic a un despligue de fuerzas extranjeras de pacificaci6n en 
Kosovo y a cualquier f6rmula de autonomia para la provincia ech6 por tierra 
toda posibilidad diplomatica. 

Prosseguem os argumentos de enquadramento aqui sustentados num 
relato informativo com uma selecc;:ao tendenciosa quanto a apresentac;:ao de 
posic;:6es em confronto nas conversac;:6es de Paris 4. as intervenientes sao 
apresentados por contraste, entre as aberturas negociais dos albanokoso
vares - sujeito colectivo - e negatividade das posic;:6es de Milosevic, sujeito 
individual. 

5. El ataque, cuya primera fase lanz6 ayer la OTAN, tiene varios fines: quebrar 
la voluntad de Milosevic para que acepte el acuerdo de Paris, disminuir su capa
cidad militar para lanzar nuevas represalias contra los albanokosovares, 0 

provocar una reacci6n de los militares 0 civiles serbios contra su presidencia. 
La OTAN parece tener todo previsto, menos la possibilidad de que su estrategia 
no de resultados: que Milosevic se refuerce 0 que salga con una nueva finta. 
Entonces: que? 

As finalidades da operac;:ao sao apresentadas de forma exaustiva, no 
primeiro periodo, mas, logo no inicio da operac;:ao da NATO, 0 jomal alerta 
os responsaveis politicos e militares ocidentais para situac;:6es nao previstas 
decorrentes da resposta do outro, interrogando-os de forma impositiva 
com uma pergunta directa. 

4 Para uma visao mais completa das exigencias desta cimeira, veja-se por exemplo 0 

artigo de Paul Marie <;Ie la Gorge, Negociations en trompe-d'oei! (Le Monde Diplomatique, 
Junho 1999,4). 
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6. La credibilidad de la OTAN es importante para la estabilidad futura de 
Europa, que no se puede permitir que los Balcanes vuelvan a convertirse en un 
brasero . Pero la credibilidad no se agota en unos bombardeos. Si la estrategia no 
da resultados, la OTAN ha de ser consciente de que su situaci6n volvera a cues
tionar-se, esta vez em terminos de responsabilidad. 

o topico da natureza dissociada da legitima<;ao, entre a moral e a legal. 
esta de novo subjacente, anunciando de fonna indirecta as elites dirigentes 
da opera<;ao os custos possiveis de uma ausencia de resultados em tennos 
de opiniao publica - expressa indirectamente - que the exigirao responsabi
lidades politicas. 

7. La operaci6n nos concierne, primero, porque tres aviones espanoles parti
ciparon en la operaci6n y tambien porque un espanol, Javier Solana, ocupa hoy 
la Secretaria general de la Alianza Atlantica. Por eso destaca doblemente que 
ningun miembro del Gobierno haya comparecido en el Parlamento para explicar 
la operaci6n. La salud democratica exige, como ha ocurrido en otros paises, un 
debate parlamentario en profundidad 0 al menos una comparencia de Awar 
ante la ciudadania. No basta una declaraci6n a posteriori desde Berlin para 
anunciar que el martes ira el Congreso. Espana no se implica todos los dfas en 
una acci6n que si se denominase como 10 que realmente es, de guerra, exigiria 
la aprobaci6n previa de las Cortes. 

No paragrafo final, a critica ao silencio do governo espanhol constitui
se como segundo topico. lnicia-se com urn argumento de apelo a pressu
postos comuns, neste caso de valores - evoca<;ao do colectivo do pais (nos 
concierne) e dois factos relevantes (participa<;ao de avi6es espanhois e 
lideran<;a de urn espanhol na organiza<;ao envolvida) -, prossegue com 
argumentos de liga<;ao causal. acentuando duplamente 0 silencio do 
governo, e encerra-se com urn fortissimo argumento de autoridade do 
jornal expressa pela competencia de uma vigilancia critica aos dirigentes 
politicos tanto mais forte quanta ao longo de to do 0 texto a palavra guerra 
foi constantemente substituida metonimica e eufemisticamente por 
massivo ataque, operacion defensiva, acci6n militar, bombardeos ou simples
mente operaci6n ou ataque. 

Duas audiencias de elite estao assim presentes no texto, os responsaveis 
politicos e militares da NATO e 0 governo espanhol. A primeira e interpe
lada primeiro implicitamente e depois de fonna directa e afinnativa, apre
sentando-a como alvo de uma opiniao publica implicita como actuante. 
A segunda audiencia interpelada, 0 governo espanhol, ocupa 0 lugar final 
do editorial e e alvo de uma dura critica pelo seu silencio junto da opiniao 
publica espanhola on de 0 jornal se inclui. 
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Publico, 31 de Marfo - Ir ate ao fim 

1. A vida de Shpresa, ontem contada nestas paginas pelo reporter Paulo Moura, 
e apenas uma entre centenas de milhares de outras. Talvez meio milhao. E uma 
vida desapossada de tudo, uma vida violada pelas tensoes etnicas, uma vida 
atirada pelos soldados de um tirano para 0 desespero de uma fuga sem {im. 
A sua vida, a sua historia, Ii apenas um exemplo do horror indizivel que se 
vive no Kosovo. Um Kosovo aonde, por estes dias, regressou a logica implacavel 
da limpeza litnica, os raides sangrentos de esquadroes da morte, 0 esforf:o 
determinado e sistematico de um exercito poderoso para espalhar 0 terror, 
incendiar aldeias, expulsar aldeoes, perseguir refugiados, executar os resistentes, 
destruir um povo. 

Publicado uma semana apos 0 InIClO da intervenc;:ao da NATO, 0 

primeiro editorial do Publico sobre 0 Kosovo recorre como enquadramento 
a urn argumento de autoridade, 0 testemunho do reporter no local dos 
acontecimentos que apresenta urn retrato humano. Ha uma grada<;ao reto
rica na organiza<;ao do lead: 0 crescendo dramatico esta presente nos 
numeros e na sua forma sintactica: (uma [vida] entre centenas de milhares. 
Talvez meio milhiio.), na sobrelexicaliza<;ao dos atributos que qualificam 
essa vida (desapossada, violada, atirada para uma fuga sem fim) e se 
estendem ao Kosovo. A situa<;ao e apresentada binariamente entre 0 drama 
dos refugiados albanokosovares e «os outros» apresentados de forma coesa 
e monolftica (soldados de um tirano, esquadriio da morte, exercito poderoso). 

2. Por estes dias, quem quer que tivesse duvidas sobre a natureza do regime de 
Milosevic - e nao esteja de ma fli - perdeu-as. Apos os acontecimentos destes 
dias, tornou-se ainda mais claro que 0 carniceiro de Belgrado nao recua perante 
nada para atingir os seus objectivos. E neste momenta apenas temos uma 
imagem superficial de um horror que pode vir a tamar as proporf:oes de geno
cidio. Perante estes acontecimentos, a responsabilidade da NATO e dos paises 
que a integram aumenta. Eles tornam claro que, por mais duvidas que se tivesse 
sobre a estratligia seguida pela organiz.af:ao, nao Ii poss{vel hesitar mais sobre a 
lado em que nos devemos colocar - ate porque Ii natural que venham ai tempos 
mais duros e um maior envolvimento militar. 

A distfmcia temporal (uma semana) em rela<;ao ao inicio da inter
venc;:ao - assinalada no presente de por estes dias - e os acontecimentos 
narrados pelos jomalistas no local surgem como argument os determinantes 
do arquetipo da clarificafiio de posi<;6es e da eliminac;:ao de possiveis 
reservas (duvidas) em relac;:ao a opera<;ao, a menos que se esteja de ma-fe, 
desqualifica<;ao da manuten<;ao dessas reservas. ° autor enuncia-se como 
urn elemento de urn nos, numa aproxima<;ao aos leitores (apenas temos 
uma imagem superficiaL.). ° «outro» e aqui nomeado de forma particular
mente iconica e negativa como carniceiro de Belgrado. 
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3. fd exprimi algumas reservas sobre a estrategia seguida pelos negociadores 
ocidentais em Rambouillet e sobre as suas consequencias, mas, uma vez desen
cadeada a guerra aerea, e necessdrio que a NATO seja capaz de ir ate ao fim. 
E ir ate ao fim pode implicar uma intervenf:iio dos exercitos terrestres. 

A enuncia~ao em primeira pessoa assume-se como argumento de auto
ridade: 0 autor tern particular autoridade sobre a posi~ao de apoio a inter
ven~ao que agora toma por ter sido critico no passado em rela~ao aos 
politicos ocidentais. A expressao ir ate ao rim - repetida de forma redun
dante e que da 0 titulo ao editorial- permanece ambigua pela sua nao espe
cifica~ao. Pressup6e-se que os leitores tenham presentes a estrategia dos 
negociadores ocidentais em Rambouillet e que conhe~am os objectivos 
enunciados da opera~ao. 

4. A hip6tese de, ap6s a guerra aerea, enviar soldados para 0 terreno comef:ou 
por ser afastada pelos estados-maiores e e temida pelos politicos. Nos Estados 
Unidos desenvolveu-se mesmo a doutrina de que estas guerras niio devem ter 
mortos, 0 que decorre do chamado s[ndroma do Vietname»: 0 receio de envolvi
mento num conflito de desfecho incerto e de muitas baixas virarem a opiniiio 
publica contra 0 Governo. 

5. Ora, em situap5es como a que agora vivemos, a guerra asseptica e sem 
baixas, levada a cabo por avioes sofisticados e por pilotos «top-gun» , revela-se 
insuficiente. Ate porque se alguma coisa estes dias provaram foi a ineficdcia 
desse tipo de aCf:iio para barrar a aCf:ao dos grupos militares servios no Kosovo 
e por um fim a barbdrie. Mais: provaram que nao se pode fazer a guerra pela 
metade, que, uma vez desencadeadas as hostilidades, e necessdrio assumir as 
consequencias. Pelo que, se alguem pensou, ou planeou, uma guerra apenas 
aerea, esse alguem cometeu um terrlvel erro de cdlculo. 

Nestes dois panigrafos, 0 autor interpela agora os responsaveis poli
ticos. Enquadrada a leitura e as reservas por parte de dirigentes ociden
tais (4), segue-se uma avalia~ao profundamente reservada e negativa dessa 
postura, ainda que sob a forma indefinida do pronome alguem (5). Essa 
avalia~ao e feita por argumentos de autoridade baseados na experiencia, 
us an do imagens metaf6ricas (guerra pela metade, guerra asseptica) pr6xi
mas das usadas pelo El Pais e que se tornarao interpretativas da inter
ven9ao militar. 

6. Paddy Ashdown, lfder do Partido Liberal Democrdtico da Gra-Bretanha, 
lembrava ontem, num artigo publicado no did rio espanhol «El Mundo», as 
justificaf:oes que Chamberlain, primeiro-ministro britanico da epoca, dava para 
nao reagir no momenta em que a Alemanha hitleriana anexou a Checoslovd
quia. Tratar-se-ia «de uma disputa num pais longinquo entre gente de que niio 
sabemos nada». As consequencias dessa inacf:ao sao conhecidas - e era bom 
que certos erros nao voltassem a ser cometidos. 
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7. No Kosovo, 0 pior que podia acontecer seria, depois dos bombardeamentos, 
Milosevic herdar uma terra de ninguem etnicamente limpa. Por isso, no Kosovo 
o envolvimento ocidental s6 pode aumentar. 

8. E bom que estejamos preparados para isso. 

Uma figura politica e introduzida como enquadramento de autoridade, 
citando-se a sua compara<;:ao historica dos acontecimentos actuais com 
atitudes de nao-interven<;:ao de responsaveis politicos de entao que antece
deram a segunda guerra mundial (6). A conclusao e introduzida de forma 
polida (Blum-Kulka, 1997: 51) - era born que ... - contrastante com a expres
sao semelhante mas mais imperativa usada no final - e born que estejamos 
preparados para isso -, na qual 0 autor se envolve, se dirige directamente aos 
leitores e onde se implicita alguma resistencia (8). A recomenda<;:ao final, 
curta e incisiva, apresenta assim elevado dramatismo. 

o autor constr6i-se neste texto como uma figura nominal e de perten<;:a 
a urn grupo - 0 grupo dos que nao se posicionam acriticamente perante 0 

poder politico, mas que na conjuntura escolhe deliberadamente urn dos 
lados do conflito, quer em nome da experiencia historica quer pelos acon
tecimentos recentes, e esta disposto a assumir as consequencias mais radi
cais dessa posi<;:ao, criticando quem nao as assume. Privilegia esse grupo 
como seus interlocutores, ainda que contemple tambem os de cis ores poli
ticos. 

4.3. A topicalizlLfiio editorial nos dois jornais 

A inventaria<;:ao dos topicos dos editoriais publicados ate 7 de Maio 
permite observar semelhan<;:as e diferen<;:as na forma como os editoriais 
comentaram estes acontecimentos e mostra como muitos foram comuns a 
ambos os jornais. Assim, foram identificados 12 topicos no El Pais dos 
quais 8 estiveram presentes tam bern no Publico: 

- Apresenta(;tlo e comentarios sobre condi(;6es politicas para negociar; 

- Referencias ao passado, presente e futuro da Europa; 

- Referencias criticas a aq:6es da NATO; 

- Legitimidades e objectivos da aq;iio da NATO; 

- Rela96es do ocidente com a Russia; envolvimento do pais na opera9iio; 

- Referencias a criticas it interven9iio da NATO; 

- Iniciativas de Milosevic e possivel extensiio do conflito; 

- Situa9ao dos refugiados; cimeira da NATO e novo conceito estrategico; 

- Divergencias intemas da NATO; consequencias para a NATO em caso de 
falhan90 da opera9ao. 
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AS topicos foram hierarquizados tendo em conta a sua frequencia, 
intensidade e posi~ao no texto, considerados 0 inicio e 0 final destes textos 
como lugares especialmente marcados. Assim foram valorizados respecti
vamente a presen~a do topico no editorial, 0 numero de panigrafos em que 
surge, a sua referencia no primeiro e no Ultimo paragrafo. as resultados 
desta hierarquiza~ao apresentam-se nos Quadros I e II, e acompanham 0 

direccionamento para as duas audiencias que detectamos na analise dos 
primeiros editoriais: a interpela~ao das elites politicas no El Pais e dos 
leitores do jomal no Publico. 

QUADRO I 
Topicaliza~ao tematica no EI Pais 

, 

TOpkos N.O de ref.' Freq. parag. No inicio 

Europa, passado e futuro 9 l'0 3 
Condi<;5es para negociar 8 17 2 

Ref." criticas a NATO 10 16 a 
---

Obj. elegit. da interven<;il.o 7 11 :> 
Rela<;5es com Russia 4 12 1 
Espanha na opera<;il.o 4 8 1 

Refugiados :3 7 .) 

Ref.° a criticas a opera<;il.o 4 7 (l 

Iniciativas de Milosevic 4 ~ 1 

Novo conceito da NATO 1 6 1 
Problemas intemos NATO 1 2: 1 

Consequencias para NATO 1 1 0 

No final Total 

Z 34 

5 32 
2 28 

2 23 

"2 19 
2 15 

1 14 

l 12 
1 11 

0 8 
n 4 
() l 

A situa(:iio da Europa, evocando-se momentos e atitudes de dirigentes 
no passado recente como analogi as a presente situa~ao (I e II Guerra 
Mundial, Guerra Civil espanhola), surge como 0 topico mais referenciado, 
em 9 editoriais. Este topico politico-estrategico abre tres editoriais e esta 
presente em dois finais, estando ainda contida no conteudo de 20 para
grafos. Seguem-se de perto dois outros topicos direccionados para as elites 
decisoras. A indica~ao de condi(:oes para resolu(:iio da crise, em segundo 
lugar, lidera no lugar estrategico da argumenta~ao que e 0 final do texto 
(cinco presen~as). As obsetva(:oes criticas ou de resetva relativas ao desen
rolar da opera(:iio, em terceiro lugar, que nunca abrem 0 texto, sao apresen
tadas sobretudo no interior do texto e de forma mitigada como «erros» 
(error de calculo; indicaci6n err6nea; tragicos errores, errores no pequenos ... J. 

aS tres topicos seguintes enfatizam essa orienta~ao estrategica para a 
interven~ao politica, com a presen~a forte de argumentos de apresenta~ao 
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dos objectivos e natureza da legitimidade da opera9iio da NATO (quarto 
lugar), a necessidade de nao ignorar nem marginalizar a Russia (quinto 
lugar) - evocando-se por analogi a a humilha'Yao alema nos acordos de Ver
salhes, que se pressupoe do conhecimento dos leitores - e a avalia'Yao da 
postura do governo espanhol (sexto lugar). 0 t6pico das referencias a 
criticas a opera'Yao aparece diluido na oitava posi'Yao, sem particular 
destaque e atnis das referencias aos dramas dos refugiados. 

QUADRO II 
Topicalizac;ao editorial no PUblico 

T6picos 
, I 

N.O de ref! I Freq. parag·1 No infcio 

Ref.o a criticas a opera<;:ao 5 2(J Q 

Obj. e legit. da interven<;:ao 7 11 3 
Ref." criticas a NATO 5 10 0 

Condi<;:6es para negociar 2 -- 7 2 
Portugal na opera<;:ao 2 g 1 

Europa, passado e futuro 3 5 1 

Refugiados 2 2 1 

Novo conceito NATO 1 2 1 

No final Total 

4 29 
2. 23 
1 16 

1 12 
1 12 

1 10 
0 5 

0 4 

No Publico e em continuidade com 0 t6pico principal do seu primeiro 
editorial, lideram as referencias a posi90es contrarias it opera9iio, presentes 
em cinco dos sete editoriais deste periodo, com uma frequencia em para
grafos que quase duplica a do segundo t6pico - objectivos e legitimidade da 
opera'Yao - e que e a mais presente no final do texto. Estas referencias sao 
feitas no tom desvalorizante presente ja no primeiro editorial: ma fe, 
lamentos, autoflagela9iio, [posi'Yoes de] cinicos encartados, hip6critas consu
mados, entre outras formula<;6es de desqualifica<;i'io. 

A alguma distancia, 0 segundo topico, objectivos e legitimidade da inter
venriio, faz 0 pleno da presen<;a nos editoriais, abrindo tres dos editoriais e 
encerrando dois. Pode ser lido em complementariedade com 0 anterior e 
com 0 t6pico seguinte, referencias criticas it NATO, este contudo quase 
ausente nos lugares estrategicos do inicio e final dos textos. Estes tres 
t6picos coincidem em 5 editoriais, construindo uma figura escalena de tres 
vectores indissociaveis mas desigualmente distribuidos que sustentam 0 

enquadramento argumentativo dos editoriais do Publico: legitimidade poli
tica da interven'Yao e necessidade de determina'Yao na sua condu'Yao, ao 
contrario de posi'Yoes de reserva no exterior como no interior dos quadros 
de decisao. 
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Note-se que a dimensao europeia, que liderava no El Pais, surge aqui 
apenas em sexta posic;ao e que 0 governo russo esta ausente como parceiro 
politico. Por outro lado regista-se tambem 0 endere<;amento directo aos 
politicos portugueses, questionando 0 seu silencio em dois editoriais, na 
linha do que se verifica no primeiro editorial do El Pais. A distribui<;ao 
comparada dos topicos confirma contudo uma orienta<;ao mais intema 
para os leitores do jomal, ja identificada no primeiro editorial. 

5. Conclusoes 

Sera importante integrar 0 conteudo dos editoriais no contexto dos 
proprios jornais e das maneiras como cobriram estes acontecimentos. Em 
ambos os jomais, como se referiu, pudemos ler grande quanti dade e diver
sidade de opinioes criticas expressas em artigos de opiniao, que ofereceram 
riqueza argumentativa com posi<;oes divergentes, provenientes de vozes 
extemas, bern como reportagens e cronicas de enviados especiais aos locais 
da interven<;ao e que mostraram tambem 0 outro lado da guerra, as vftimas 
do lado servio e voz a posi<;oes divergentes. Os leitores destes jornais 
tiveram assim acesso nas paginas destes jornais a uma pluralidade de argu
mentos e de perspectivas e a uma aprecia<;ao multifacetada da problema
tica que frequentemente levantou mais questoes do que deu respostas. 

Numa perspectiva de analise jomalistica comparada, sera de referir 
como dois jomais relativamente proximos quanta a sua genese, filosofia de 
informa<;ao e areas de interven<;ao apresentaram nos seus editoriais estra
tegias e orienta<;oes pragmaticas diferenciadas ainda que sustentadas numa 
retorica comum de autoridade e num tom majestatico. A situa<;ao especffica 
analisada e a propria escassez do corpus nao permite extrapola<;oes, pelo 
que referimos apenas que, no contexto deste evento, 0 jomal espanhol privi
legiou 0 espa<;o editorial com uma orienta<;ao para urn publico-alvo de 
elite e decisao, enquanto 0 jomal portugues 0 tera orientado para 0 publico 
dos seus leitores comuns. Factores como a interven<;ao dos dois jomais 
nas respectivas sociedades, a propria dimensao da recepvao - em escalas 
muito diferentes poderao ter sustentado estas diferen<;as. Destacamos, 
contudo, a divergencia na cultura jornalistica que postulam quanta ao 
genero editorial, a sua funvao e relavao pragmatica com os leitores. 0 estilo 
de autoridade dos editoriais do Publico, com 0 recurso a primeira pessoa e 
a argumentos de autoridade sustentados no passado pessoal e na expe
riencia, constroi uma maior proximidade aos leitores comuns do jomal e 
podera ter funcionado como factor de equilibrio numa balan<;a onde 
pendiam as opinioes criticas. 

Os primeiros editoriais publicados em cada jomal evidenciaram 0 seu 
lugar de enquadramento em rela<;ao aos seguintes. Como genero editorial, 
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os textos do El Pais enquadram-se na perspectiva cldssica de texto de auto
ridade comentando acontecimentos recentes, dirigindo-se particularmente 
a elites decisoras num discurso de vigilancia e de aconselhamento, defi
nindo margens sociais de interven<;:ao e de consenso politicos. Parco nas 
referencias a vozes externas criticas, talvez porque num registo de superio
ridade, desqualifica-as politica e moralmente ou utiliza-as como argumento 
de enquadramento para interpela<;:oes a responsaveis politicos. 

as editoriais do Publico romp em com 0 classicismo do genero, pela 
afirma<;:ao da voz pessoal do seu director, reiterada pelo recurso a primeira 
pessoa. Elementos do contexto de prodw;ao e de recep<;:ao poderao ter 
afectado a intensidade da manifesta<;:ao dos t6picos com que comentou a 
interven<;:ao da NATO. as editoriais sobre os acontecimentos do Kosovo 
ficaram marcados pela posi<;:oes de legitima<;:ao contra corrente comparati
vamente ao tom critico da maioria dos artigos de opiniao dos colunistas do 
jornal, de figuras publicas e leitores. A constru<;:ao negociada de urn n6s que 
constituisse urn vinculo entre as posi<;:oes do director do jornal e os seus 
leitores fez-se acompanhar pela desvaloriza<;:ao extremada de vozes criticas. 

Para alem do estilo majestatico, encontramos tam bern semelhan<;:as 
e.ntre 0 tom editorial do El Pais e do Publico particularmente a nivel da 
postura ideo16gica e linguagem. Em ambos os editoriais foi subscrito 0 

consenso politico das elites dirigentes ocidentais sobre 0 direito de inge
rencia num pais soberano a margem do quadro das Na<;:oes Unidas. Ali
nharam com argumentos de ordem moral ou mesmo civilizacional na 
interpreta<;:ao de urn confiito, como se, como comenta Ignacio Ramonet 
(1999), a hist6ria, a cultura e a politica se tivessem tornado subitamente 
obsoletas. Sustentaram a desqualifica<;:ao das posi<;:oes de outros por atri
butos emotivo-morais, exacerbando dimensoes negativas e transpondo 
responsabilidades de politicos para urn povo diabolizado. A sobrelexicali
za<;:ao da desqualifica<;:ao personalizada do outro foi feita por contraste com 
a economia verbal na descri<;:ao do n6s, numa ret6rica de oposi<;:ao entre 
uma linguagem elaborada, morfologicamente complexa e de cultura 
erudita aplicada a urn dos lados, 0 da perten<;:a, e uma linguagem redutora 
tocando por vezes 0 brejeiro da cultura popular, us ada para 0 outro lado, 
caracterizaram representa<;:oes do evento no espa<;:o consensualmente reco
nhecido como de maior implica<;:ao do jornal. 
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