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o QUOTIDIANO E OS MEDIA 
Moises de Lentos Martins * 

Resumo: Quando nos nossos dias 0 tempo 
perdeu os vanos acentos que !he servem, "0 

agudo da actualidade,l 0 grave da historicidade 
e 0 circunflexo da eternidade", como fazer do 
quotidiano uma ideia que impec;a a reduc;ao 
do presente a uma pura forma de onde se 
ausentou toda a potencia? Como afirmar "a 
profundidade do que e superficial", ou seja, 
como franquear 0 acesso it temporalidade e 
desse modo recuperar 0 quotidiano? 

Palavras-chave: Informac;ao; comunicac;ao; 
media . 

A questao que eu gostaria de formular e a seguinte: quando nos 
nossos dias 0 tempo perdeu os varios acentos que the servem, "0 

agudo da actualidade, 0 grave da historicidade e 0 circunflexo da 
eternidade" (Celan, 1996), como fazer do quotidiano uma ideia que impec;a 
a reduc;ao do presente a uma pura forma de onde se ausentou toda a 
potencia? Como afirmar "a profundidade do que e superficial" (Blanchot, 
1993), ou seja, como franquear 0 acesso a temporalidade e desse modo 
recuperar 0 quotidiano? 

It meu proposito tratar aqui do quotidiano e os media. Comec;o por 
convocar urn dos grandes poetas portugueses da contemporaneidade, 
Alexandre O'Neill. De urn poema intitulado "Amanha aconteceu", respigo 
as seguintes estrofes: 

Que e noticia? 
Um hoje que nunca e hoje, 
um amanhd que e ja ontem 
[ ... j 
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Que e noticia? 

Amanha. acontecido, 
noticia e sempre um depois, 
e um viver vivido ... 

Que e noticia? 

Noticia e devoraga.o! 
Ai vai ela pela goela 
que ha-de engolir tudo e todos! 
Ai vai ela, la foi ela! 

Nem trabalho de moela 
retem noticia ... 

Noticia sem coraga.o! 

Que e noticia? 

ca.o perdeu-se! Por que na.o? 
ca.o achou-se! Ainda bem! 
Ainda melhor, por sinal, 
se 0 ca.o perdido e 0 achado 
forem um s6 e 0 mesmo 
"lidos" no mesmo jornal! 
[ ... } 

Mas tera sido noticia? 

Que e noticia? 
(O'Neill, 1999, p.13-15) 
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Este poema sugere-me tres coisas. Em primeiro lugar, lembra a 
impossibilidade em que nos encontramos hoje de apreender 0 mundo como 
experiencia. 

Investido pela tecnica, 0 tempo acelerou e, nestas circunstancias, 
sentimos uma real impossibilidade de nos apropriarmos da nossa condic;;8.o 
propriamente hist6rica. Em relac;;8.o ao tempo, encontramo-nos sempre da 
parte de fora dele - encontramo-nos no exterior: 

Que e noticia? 
Um hoje que nunca e hoje, 
um amanha. que e ja ontem 

[ ... } 

Amanha acontecido, 
noticia e sempre um depois, 
e um viver vivido ... 
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Em segundo lugar, 0 poemailustraaactual .. fantasmagoria .. donovo.do 
inedito, do que nunca aconteceu antes. 0 trabalho dos media esc1arece, 
com efeito, a ironia de Botho Strauss, convocada por Antonio Guerreiro 
(2000, p.87), de que "nenhuma outra epoca produziu em tao pouco tempo 
tanto passado como a nossa": 

Noticia e devorar;ao! 

Ai vai ela pela goela 
que hei-de engolir tudo e todos! 
Ai vai ela, lei Joi ela! 

Nem trabalho de moela 
retem noticia ... 

Noticia sem corar;ao! 

Em terceiro e ultimo lugar, 0 poema sugere a habitual transformac;ao do 
quotidiano na presa facil de uma transcric;ao ruidosa e incessante, que 0 

nega enquanto quotidiano em que arriscamos a pele: 

Cao perdeu-se! Porque nao? 
Cao achou-se! Ainda bem! 
Ainda melhor, por sinal 
se 0 cao perdido e 0 achado 
Jorem um s6 e 0 mesmo 
'lidos'no mesmo jornal! 

Conc1uo, entao, 0 meu ponto de vista: noticia e a superficie infecunda 
do novo, e a novidade, urn movimento sem nenhuma especie de 
compromisso com a epoca e com as ideias da epoca. Dai a duvida que 
assalta Alexandre O'Neill: "Mas tera sido noticia?". 

Diz Paul Celan em "0 meridiano" que e possivel ler a palavra 
"meridiano" de varias maneiras, uma vez que varios acentos the servem. 0 
meridiana e 0 tempo e ao tempo convem-Ihe tres acentos: "0 agudo da 
actualidade, 0 grave da historicidade ... 0 circunflexo - urn sinal em 
expansao - do eterno" (1996, p.46). 

Ora, ao que penso, 0 tempo perdeu nos nossos dias todos os seus 
acentos. A historicidade, 0 acento grave do tempo, 0 acento da nossa 
responsabilidade pelo nosso estado e pelo estado do mundo, tornou-se 
uma "doenc;a", como diz Nietzsche na sua "Segunda intempestiva". A razao 
historica, nos termos em que foi elaborada pelo Iluminismo, assente nas 
ideias de continuidade, causalidade e progresso ininterrupto, e uma 
"doenc;a" que nos impede 0 acesso a verdadeira temporalidade, ou seja, 
que nos impede a apreeensao do mundo como experiencia. Nestas 
circunstancias, a actualidade, 0 que esta in actu, 0 acento agudo do tempo, 
e-nos confiscado. Eo eterno, 0 acento circunflexo que expande 0 tempo, e 
apenas mais urn fragmento na enxurrada em que vao rio abaixo todos os 
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fundamento): essencia, substancia, sujeito, consciencia, existencia, Deus, 
homem, transcendencia_ .. 

Digo, entao, crise da razao historica, "doen9a" da historicidade, e em 
concomitancia, crise do sujeito e crise dos valores, erosao contemporanea da 
funda9ao de normas universais, ou seja, erosao de tudo aquilo que se dava 
como fundamento enos permitia falar de acordo com 0 verdadeiro e agir 
segundo 0 bern e 0 justo. It esta "doen9a" da historicidade que nos impede 
de viver 0 tempo de acordo com os varios acentos que the servem: 0 agudo 
da actualidade; 0 grave da historicidade e 0 circunflexo da eternidade. Numa 
palavra, que nos impede a apreensao do mundo como experiencia. 

Penso que e legitimo falar de catastrofe cultural neste contexto de 
impossibilidade de apreensao das coisas e dos acontecimentos como 
experiencias. A baixa da "cota da experiencia" e por exemplo catastrofica 
para a figura do narrador (Benjamin, 1992). Eo problema reside no facto de, 
tradicionalmente, a propria ideia de transmissao cultural assentar nesta 
figura. Nao admira assim, neste contexto, a formula de Lyotard (1979) sobre 
o fim das narrativas. Ele falava do fim das grandes narrativas (ideologias 
religiosas e politicas), mas eu formulo a hipotese do fim de toda a narrativa, 
uma vez que a nos sa situa9ao e a de nos encontrarmos "alienados" da nossa 
temporalidade. 0 tempo acelerou sem parar, e acelerou sobretudo com 0 
desenvolvimento da tecnica, de maneira que sentimo-nos hoje incapazes de 
nos apropriarmos da nossa condi9ao propriamente historica. 

Esta nossa "doen9a", para voltarmos ao conceito nietzscheano, 
diagnosticou-a bern Musil em 0 homem sem qualidades. Se repararmos no que 
acontece it personagem Ulrich, verificamos que muito cedo compreendeu que 
a epoca em que vive, apesar de possuir urn saber imenso, inigualavel em 
nenhuma outra epoca, "parece incapaz de interferir no curso da historia" 
(Bachmann, apud Guerreiro, 2000, p.l09). E para Ulrich a razao esta no facto 
de apenas uma infima parte da realidade ser produzida, hoje, pelo homem 
(ibidem). Naquilo a que Michel Maffesoli (1998, p.129) chama "afrontamento 
do destino" 0 que esta em jogo "e de facto uma sequencia de situa90es e de 
acontecimentos que tern uma logica propria de encadeamentos ... que se 
desenrolam de uma maneira quase autonoma sem que seja possivel intervir". 
Os homens ja nao sao criativos, nao sao mais uma unidade e as suas 
experiencias de vida obedecem a urn esquematismo herdado. No entendimento 
que fa90 das coisas, direi mesmo que as nossas experiencias de vida obedecem 
hoje a urn esquematismo de produ9ao crescentemente tecnologica. 

Nas circunstancias actuais, os homens ja nao sao capazes de viver as 
suas proprias experiencias. A Cacania de Musil e a prefigura9ao de urn 
mundo com que estamos hoje totalmente familiarizados: urn mundo onde 
ja nao ha acontecimentos, mas apenas noticias; urn mundo onde ja se nao 
vive, mas tudo se exibe (Guerreiro, 2000, p.l09). 0 out-put da gigantesca 
maquina da tecnologia informativa e esse: noticias, nao 0 novo mas a sua 
fantasmagoria, nao 0 novo mas a novidade. 

It este, alias, 0 papel que, a meu ver, a televisao desempenha hoje nas 
nossas vidas: 0 papel de urn esquematismo que determina as nossas 
experiencias de vida. No modo como vejo as coisas, a programa9ao 
informativa e 0 sintoma desta impossibilidade em que nos encontramos de 
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Cercados que estamos por este mundo informativo, ja nao vivemos 
acontecimentos, mas apenas exibimos noticias. Alias, sucumbimos mesmo a 
ilusao de que viver a nossa vida e fazer uma qualquer experiencia televisiva, 
sucumbimos a ilusao de que viver a nossa vida e exibirmo-nos como uma 
qualquer noticia, e darmo-nos em espectaculo como qualquer noticia. 

De urn modo cad a vez mais acentuado, 0 esquematismo que se nos impoe 
pela televisao e 0 de uma privacidade para ser comercializada como espectaculo, 
debaixo da permanente espionagem das camaras televisivas, connosco a ter 
que "inventar" urn quotidiano adequado a expectativa dos espectadores em 
que todos nos convertemos. Levando a Cacania de Musil ao paroxismo, e 
cruzando-se na passagem com 0 1984 de Orwell, a televisao metaforiza hoje, 
caricaturalmente, a sociedade contemporanea. A televisao consagra a omnipresem;a 
e a omnipotencia das camaras de vigilancia; 0 apelo ao exibicionismo; a concorrencia 
feroz entre os improvisados "actores" em que potencialmente todos fomos 
convertidos; a preponderancia de logicas de rentabilidade e de maxima 
audiencia. Portanto, urn mundo em que ja nao vivemos as nossas experiencias: 
urn mundo sem acontecimentos e so com noticias; urn mundo em que ja se 
nao vive, mas tudo se exibe. 

Em L'entretien infini, num capitulo intitulado "La parole quotidienne", 
Blanchot propoe que se fal,(a do quotidiano uma categoria, uma utopia, 
uma ideia, sem as quais 0 presente e uma pura forma de onde se ausentou 
toda a potencia. Inesgotavel, 0 quotidiano escapa-nos exactamente porque 
e 0 indiferente, sem verdade nem segredo (e, alias, esse 0 seu enigma). 0 
quotidiano e a evidencia em que estamos de tal modo mergulhados que 
nem 0 vemos, como tambem costuma dizer Michel Maffesoli. 

Do quotidiano se ocupam os media, e hoje cada vez mais a arte e a 
ciencia. Mas como estao longe oS media, a arte e a ciencia de nos devolverem 
o quotidiano, de nos devolverem a materia de que fomos alienados, de nos 
devolverem a nossa historicidade, a possibilidade de vivermos as nossas 
experiencias! Como estao longe os media, a arte e a ciencia de afirmarem "a 
profundidade do que e superficial, a tragedia da nulidade", para 
continuarmos a utilizar as palavras de Blanchot (1993, p.357). 

Os media, a arte e a ciencia que salvam 0 quotidiano constituem hoje, de 
facto, urn enorme desafio e uma enorme responsabilidade, uma vez que 
contrariam urn movimento generalizado (e generalizado exactamente pelos 
media, pela arte e pela ciencia) de "nenhuma especie de compromisso com a 
epoca e com as ideias que a motivam" (Benjamin, 1993, p.S90). Os media, a 
arte e a ciencia que salvam 0 quotidiano batem -se pelas suas palavras. E a 
levar a serio 0 que dizia Max Stirner, fazem-no como se nelas arriscassemos 
a propria pele. 0 que nao e dizer pouco: a pele e 0 que em nos esta a 
superficie; mas e tambem, como dizia Valery, 0 que ha em nos de mais 
profundo, exactamente pela razao que Stirner apontava: porque na pele 
arriscamos a propria vida. A "palavra quotidiana", de que fala Blanchot, e 
deste modo a palavra onde arriscamos a pele, a que se refere Stirner: opoe
se, nao ha duvida, ao reino da tautologia, onde tudo se exibe, e nada se vive. 

o quotidiano, todavia, quase nunca tern "a profundidade do que e 
superficial". 0 que e habitual e vermos 0 quotidiano transformado na presa 
facil de uma transcril,(ao ruidosa e incessante, que 0 nega enquanto quotidiano 
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media (alias, tambem pela arte e pela ciencia) em fait-divers, que e a esteril 
superficie do novo (Benjamin, 1982, p.173), uma superficie que define a 
actualidade de acordo com a ilusao. historicista que faz da hist6ria uma 
perpetua actualiza9ao, para a qual ha cada vez menos tempo. 

No anuhcio da revista Angelus Novus, Walter Benjamin reivindica, como 
primeiro criterio a seguir, "uma verdadeira actualidade", e hao aquela que 
se forma "na superficie infecunda dessa novidade" que deveria ser deixada 
para os jornais (ibidem). Em Benjamin, ha, de facto, este preconceito 
relativamente aos media, 0 de e1es esgotarem a actualidade na novidade, 
urn simulacro do novo. Mas eu nao penso que os media tenham que estar 
condenados a esta irremivel fatalidade. Da me sma forma que 0 nao tern 
que estar nem a arte, nem a ciencia. 

Aqui chegado, gostaria de criar urn ponto de fric9ao com 0 prop6sito geral 
da obra de Michel Maffesoli. Desde La conquete du present. Pour une 
sociologie de la vie quotidienne, livro que escreveu em 1979, e que reeditou 
em 1998, ate L'instant eternel. Le retour du tragique dans les societes 
postmodernes, escrito em 2000, do que se trata e sempre de estetiza9ao e de 
despolitiza9ao, ou seja, nas pr6prias palavras de Maffesoli (1992), de 
"transfigura9ao do politico". Para Maffesoli, as sociedades tradicionais 
privilegiam 0 passado. A modernidade, de modo semelhante ao que se passa 
com todas as epocas progressistas, privilegia 0 futuro. Outras civiliza90es, 
como 0 periodo da decadencia romana ou 0 renascimento, acentuam antes 
o presente. A p6s-modernidade, que e a nos sa epoca, insiste tambem no 
presente. E 0 presente e 0 mundo "no estado em que esta" (Maffesoli, 1998, 
p.41). Dizer sim a vida (Maffesoli, 2000, p.234), "afirmar a existencia" 
(ibidem, p.50), consiste em celebrar 0 tempo presente, em "canonizar 0 que 
existe" (ibidem, p.100), em fazer uma fusao, natural e matricial, com 0 

mundo, reconhecendo 0 sentido tragico da vida. Nestas condi90es, nao ha 
que superar 0 mundo nemque 0 estigmatizar. 0 mundo ha que ama-Io, sem 
partilha, "por aquilo que ele efectivamente e" (ibidem, p.214). 

Eu diria entao que em Michel Maffesoli 0 acento agudo do presente nao 
traz.qualquer responsabilidade acrescida sobre 0 estado do mundo, 0 que 
ele nos impoe e 0 "retorno ao antigo, ao arcaismo" (ibidem, p.35). 0 
arcaismo, que paradoxalmente faz par com 0 desenvolvimento tecnol6gico. 
A p6s-modernidade nao e, alias, outra coisa para Maffesoli: a conjun9ao do 
arcaismo e do desenvolvimento tecnol6gico (ibidem). A tecnologia 
estabilizaria a existencia, integrando 0 seu contrario, mesmo 0 seu oposto, 
urn pouco a maneira do pensamento iniciatico. Mas essa seria a marca, ao 
que diz, do sentimento tragico da vida, a marca do "reconhecimento de 
uma 16gica da conjun9ao" (ibidem, p.14). 

A prop6sito do presente, a prop6sito daquilo que existe, fala entao de 
"tempo mistico", de tempo da repeti9ao/tempo cic1ico (ibidem, p.18), de 
instante eterno (ibidem, p.104, 105), de paganismo eterno (ibidem, p.34), 
de "messianismo sem telos" (ibidem, p.54), de "eternidade efemera" 
(ibidem, p.128). Diante do mundo, nenhuma luta, pois. Nenhum protesto. 
Apenas aquiescencia, aceita9ao, adesao. Abandonando 0 registo critico, 
epistemol6gico e politico, a estetiza9ao p6s-moderna corresponde em Michel 
Maffesoli a proposta de urn registo de pensamento ontol6gico e 
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fruir daquilo que se apresenta, daquilo que se da aver, daquilo que se da 
a viver" (ibidem, p.100). 

Por sua vez a tecnologia tern 0 canicter de urn estabilizador euforico: a 
tecnologia e 0 instrumento que reencanta 0 mundo. Nenhuma questao e, 
de facto, colocada a tecnologia. Para Maffesoli, ela e do dominio do festivo, 
da intensidade e da jubilar;:ao. Diz assim: "0 imaginario, a fantasia, 0 

desejo de comunhao, as formas de solidariedade, as diversas entreajudas 
caritativas (no fim de contas os valores proxemicos, domesticos, banais, da 
vida quotidiana) encontram na Internet e na 'cibercultura' em geral 
vectores particularmente performantes" (ibidem, p.188-9). 

Eu gostaria, contudo, de insistir no meu ponto de fricr;:ao. A tecnologia 
inscreve-se no movimento daquilo a que Braganr;:a de Miranda (1999) 
chama "razao medial", ou seja, a tecnologia nao e a razao dos media, e 0 

suporte da razao que produz e controla a existencia. Neste entendimento, 
a tecnologia e vista como urn dispositivo, ou seja, tern 0 caracter de uma 
maquinar;:ao: com a tecnicamaquina-se a estetica, comp6e-se uma sen
sibilidade artificial (sobreaquecem-se ou arrefecem-se as emor;:6es, 
consoante as necessidades do sistema). 

Salvar 0 quotidiano. Salvar a possibilidade de vivermos as nossas vidas. 
Salvar a nossa historicidade. It essa a minha proposta. A ideia de que so 
assim, salvando 0 quotidiano, se pode dar uma vida autentica foi a pista que 
Joyce seguiu paradigma-ticamente no Ulisses. Digo bern, Joyce, no Ulisses. 
Ulisses e "0 homem insignificante no absoluto", e a identificar;:ao "do anonimo 
e do divino"; Odisseus e OUTIS-Zeus, e ninguem-Deus, e a redenr;:ao da 
banalidade quotidiana, como em tempos escreveu Henri Lefebvre (1969, p.12). 

It curio so que urn texto do inicio do seculo XX, como 0 Ulisses, nos possa 
dar os "estados de alma" desse seculo e no-los de de urn modo que 0 nao dao 
obras mais recentes. No Ulisses, Joyce da-nos 0 modelo de uma obra 
enraizada no seu tempo,e de tal modo enraizada que, com ela, aprendemos 
a totalidade concreta da "vida quotidiana universal da epoca" como do Ulisses 
disse Hermann Broch (1966, p.188). De facto, para Broch, uma grande obra 
como Ulisses e capaz de configurar uma epoca, e capaz de engendrar, por 
assim dizer, 0 proprio presente de uma epoca. Quer is to dizer que a obra, na 
sua capacidade de ordenar, de dar sentido as forr;:as anonimas e dispersas de 
uma epoca, cria a "expressaoda epoca", nao se limitando a ser 0 seu reflexo. 
A obra atinge entao a "verdadeira realidade historica", encerrando em si a 
garantia da sobrevivencia da epoca, diz ainda Broch (ibidem). 

Criar uma "expressao da epoca", nisso consiste salvar 0 quotidiano. 
Flaubert, retomado por Bourdieu (1996, p.119), di-Io da seguinte forma: 
"Escrever bern 0 mediocre". Ou seja, nas palavras de Bourdieu, "nada 
menos do que escrever 0 real" (ibidem, p.121). Escrever 0 real, continua 
Bourdieu, e nao descreve-Io, imita-Io ou deixa-Io de algum modo produzir
se a si proprio, numa como que "representar;:ao, natural da natureza" 
(ibidem). Do que se trata, portanto, e de escrever as forr;:as anonimas e 
dispersas da epoca, escrever uma atmosfera social, sendo a atmosfera uma 
rede de forr;:as materiais e espirituais. It minha ideia que os media (e a 
mesma coisa se pode dizer, alias, das artes e das ciencias sociais) sao os 
intermediarios desta atmosfera. 
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Foi nesse sentido que apontou a comunicac;ao apresentada por Patrick 
Tacussel ao Col6quio La socialite postmoderne, que 0 Centre d'Etudes sur 
l'Actuel et Ie Quotidien (CEAQ) realizou em junho de 2000. Ao fazer uma 
aproximac;ao entre Durkheim e Balzac, numa versao pouco convencional 
de ambos, sobretudo do soci610go, Tacussel apresentou-os como duas 
expressoes do "realismo romantico", como dois intermediarios de uma 
alma colectiva, de uma anima mundi, de uma atmosfera da epoca. 
Esclarec;o, entretanto, que esta mediac;ao criadora nada tern a ver com a 
"mediatizac;ao", que e todavia urn conceito em alta. Com a sua vontade de 
transparencia e ·de· imediaticidade, a mediatizac;ao anula a opacidade. E 
sem opacidade nao ha sentido. A imediaticidade expropria-nos a 
linguagem, destr6i 0 simb6lico. 

A questao assim formulada nao deixa de ser problematica. Numa epoca de 
"desagregac;ao dos valores", numa epoca de "meios sem fins", como diz 
Agamben (1995), quando ja nao e possivel conceber 0 mundo organizado 
como unidade e regido por uma ordem totalizadora, podem ainda a arte, as 
ciencias sociais e os media pretender abrange-Io como uma totalidade que se 
exprime numa epoca? Embora problematica, e todavia esta a minha hip6tese. 
E assim que encaro os media. E e dessa me sma forma, alias, que compreendo 
as artes e as ciencias sociais. Embora eles permanentemente me desmintam, 
concebo-os como 0 ultimo refUgio de uma verdadeira experiencia. 

Ao tomar os media, as artes e as ciencias sociais como refugio da 
experiencia, estendo as ciencias sociais e aos media a sugestao que Benjamin 
reservou apenas para a literatura. Para Benjamin, a literatura tern esta 
responsabilidade de projectar a atmosfera de uma epoca, de dar uma figura 
nao contingente a contingencia, que todavia a ameac;a de todos os lados. 

Em meu entender, esta vocac;ao dos media e tambem a vocac;ao das artes 
e das ciencias sociais: "escrever bern 0 mediocre" diz Flaubert; dar sentido 
as forc;as materiais e espirituais de uma epoca, acrescenta Benjamin; ser 0 
intermediario da anima mundi de uma epoca, remata Tacussel. 

Para concluir. Em meu entender, a actualidade nao tern que se esgotar 
em novidade, em noticias, em vida que se nao vive, mas que apenas se 
exibe. Penso que a actualidade, 0 que esta in actu, a nossa experiencia do 
confronto com as coisas e com os outros, pode convocar nao apenas a 
gravidade da historicidade, ou seja, a responsabilidade pelo nosso estado 
e pelo estado do mundo, como tam bern a promessa de uma "comunidade a 
vir", para regressar a Agamben (1991) e concluir com esta feliz expressao. 
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Abstract: In our days, when time has lost the 
various accents that serve it - "the acute of the 
present, the grave of history and the 
circumflex of eternity" - how can one make of 
the quotidian an idea that may impede the 
reduction of the present to a pure form from 
which all potency has absented itself? How 
can one affirm "the depth of what is 
superficial", that is, how can one allow the 
access to temporality and, in this way, recover 
the quotidian? 
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