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Pedro Andrade a um inventor de linguagem, e tam bam um criador de 
mundos. E nas Ciencias Socia is um pensador de vanguarda e um visionario, 
que vai a frente, por veredas pouco conhecidas, interrogando e propondo
-se descrever aquilo que nuns casos ainda mal se anuncia e que noutros se 
manifesta de um modo ainda pouco claro, dada a grande complexidade das 
formas nos fenomenos que estuda. Assim a 0 caso de Soci%gia Semantico
-L6gica da Web 2.0/3.0 na sociedade da investiga98o, agora dado a estampa, 
onde a assaz recorrente 0 uso de adjectiv~s como 'novo', 'inadito' e'vindouro'. 

Este ensaio constitui uma semiotica da Internet na sua forma actual, 
que compreende aquilo que Pedro Andrade chama de "hibrimadia": redes 
socia is digitais, blogues, mundos e museus virtuais, enfim, uma imbricagBo 
de ciencia, arte e tecnologia. Ou seja, a uma teo ria da significagBo dos novos 
madia, entendida essa teoria sobretudo como sintaxe e semantica logica, 
e tam bam como pragmatica, embora menos pronunciadamente, apesar 
daquilo que a sugerido com a referencia,aos discursos do quotidiano. Essa 
teoria da significagBo tem, pois, como objecto 0 "ciberespago/cibertempo 
das redes sociais digitais" (Web 2.0), e tam bam 0 "ciberespago/cibertempo 
das redes sociais semantico-Iogicas e interdimensionais" (Web 3.0). 

Neste entendimento, a semiotica das redes digitais ana lisa os quadros 
categoriais da nova comunicagBo, investigando, de um ponto de vista 
formal mas tambam substantivo, os pressupostos e as estruturas do novo 
processo comunicativo. A comunicagBo a, pois, remetida para 0 modele 
da racionalidade da sintaxe e da semantica logica, sendo a significagBo 
entendida como uma estrutura objectiva. No entanto, a comunicagBo a 
igualmente objecto de uma contaminagBo nao-ortodoxa da semantica e 
da logica, atravas de uma pragmatica entendida em termos de analise 
das competencias e performances comunicativas por parte de agentes 
socia is, sujeitos de enunciagBo cultural, circulantes em contextos, textuais 
e gramaticais (Eco, Fabbri), que produzem significantes e significados, 
codificagoes e recodificagoes, paratextos (Genette). textos, prosodias e 
parodias. Neste caso, trata-se do utilizador da internet ou do visitante do 
museu de arte, que nBo apenas leem mas tambem reescrevem os sentidos 
que recebem nos contextos de praticas do ciberespago e das instituigoes 
culturais. Pode falar-se entao das redes socia is, fundadas na partilha da 
informagao, tanto na leitura como na esc rita (na perspectiva das est rata
gias da Web 2.0, a denominada reading-writing internet). Mas, para alam 
disso, 0 autor reflecte sobre a hibridagBo entre os conceitos eruditos e 
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os conceitos comuns (ao estilo da Web 3.0, a designada Web Semantica) 
que estruturam 0 conteudo ou os discursos de sites e wikis. Um wiki 9 um 
software ou programa residente na Internet, cujo conteudo 9 passivel de 
ser reformulado rapidamente por um utilizador (wiki wiki significa 'rapido' 
em havaiano), sendo 0 mais popular a Wikipedia. 

Ainda na capa faz-se saber que estamos diante de um livro experimental. 
E que esse livro 9 0 primeiro de uma s9rie. Pode perguntar-se, todavia, em 
que medida 9 que se trata de um livro experimental? Num livro de Ciencias 
Sociais 0 que se experimenta sempre 9 0 pensamento, como 9 da pr6pria 
natureza desta escrita, quandoenfrenta novas realidades. as primeiros 
paragrafos deste livro de Pedro Andrade visam, no entanto, esclarecer 0 

que esta em jogo. E a sociedade em rede e as novas condigoes de uma so
ciedade electr6nica que autorizam a formulagao de uma ideia nova de "livro 
experimental". A sociedadeem rede, globalizando as condigoes da nossa 
existencia e significando a compactagao do tempo e do espago, nao pode 
todavia iludir a real fragmentagao dos discursos, pela completa subversao 
"das regras do jogo de escrita e de leitura na nossa contemporaneidade". 
Sao com efeito as actuais circunstancias electr6nicas, que nos envolvem 
numa atmosfera de fluxos de luz, som e sensibilidade, que fazem pensar 
numa passagem do paradigma 6ptico, centra do num espago territorial, a 
um paradigma acustico, auditivo, que 9 0 paradigmado tempo, com sons, 
ressonancias, duragoes, vibragoes, ritmos, cadencias, modulagoes ... 

a fluxo 9, com efeito, uma metMora da vida, tendendoambos, fluxo 
e vida, a desenvolver-se na tensao entre equillbrio e desequillbrio. as 
fluxos fazem corrente e as correntes vivem da duragao. Nao sao tragos 
ou linhas que substancializem e reifiquem 0 movimento, ou que fixem e 
rigidifiquem a vida. MetMora da vida, 0 fluxo electr6nico nao pode deixar 
de remeter, po is, para a experimentagao, para a vida que se joga "in actu", 
com duragoes, vibragoes, ritmos, cadencias, ressonancias. Qualquer acto 
de escrita ou de leitura da nova paisagem digital apenaspodera ser, en
tao, um acto experimental. E neste contexto que Pedro Andrade propoe 
a inovagao estrutural do "resumo conceptual", que introduz 0 leitor no 
enredo te6rico do livro, atrav9s de sinteses e clarificagoes, e 0 incentiva a 
tomada de posigao, ao comentario ou a critica. 

Mas a tarefa que espera 0 leitor de Soci%gia semantico-/ogica da 
Web 2.0/3.0 na sociedade da investigag80 nao 9, de modo nenhum, uma 
tarefa facil. Inspirado no classicoentendimento de Manuel Caste lis de 
que 0 actual modelo de civilizagao deixou de ser 0 da produgao e passou 
a ser 0 sistema informativo, Pedro Andrade vai directo ao coragao 16gico
-semantico do actual dispositivo electr6nico que nos envolve, uma nova 
paisagem digital que compreende a Web 2.0 e a Web 3.0. A apresentagao 
desta estrutura 16gico-semantica compreende, na primeira parte do livro, a 
explicitagao dos contextos sociais da Web 2.0, especificamente a sociedade 
da investigagao [em vez de: informagao] e do jornalismo, a blogosfera eo 
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fen6meno wiki. Toda a segunda parte e consagrada a cultura e as artes no 
seio da Web 2.0, por exemplo ao estudo dos museus virtuais e ao estudo da 
imagem fotogrilfica e do design. Na terceira parte do livro e a Web 3.0 que 
ocupa a boca de cena, atraves de aproximat;:oes inovadoras que dao pelo 
nome de "ontologia hibridol6gica" e "hibridologia social", a acrescentar 
a sociologia semantico-16gica, que at raves sa todo 0 ensaio. 

E hoje uma ideia assente que 0 homo sapiens se fundiu com 0 homo 
numericus, 0 que quer dizer com 16gicas s6cio-tecnicas. Neste sentido, 
podemos dizer que aconteceu alguma coisa de semelhante ao surgimento 
de novas especies de anima is. E se pensarmos, por exemplo, em Donna 
Haraway, devemos assinalar igualmente uma especie humana chamada 
ciborgue. Mas talvez devamos falar mais radicalmente. Este processo de 
hibridat;:ao comet;:ou com a linguagem (a escrita enquanto proto-hist6ria, 
como podemos dizer, convocando Derrida); continuou atraves da impren
sa, da fotografia (Benjamin); do gramofone, do cinema e da maquina de 
escrever (Kittler); da radio e da televisao (Luhmann); e toma hoje forma 
nesta fusao de bios e teckne, ou seja, de organico e de inorganico, de que 
o cibernauta e uma comprovat;:ao, como assinala Perniola. 

Ao falarmos da hibridat;:ao do humano pelas tecnologias electr6nicas 
ja nao tem senti do, todavia, concebermos 0 homem ligado segundo as 
categorias de proletario e burgues; e tambem nao nos servem as categorias 
de 'completamente real' e 'totalmente virtual'. As plataformas electr6nicas 
inscrevem-se no quadro de uma artificializat;:ao crescente da experiencia 
pela tecnologia. Esta artificializat;:ao realiza a uniformizat;:ao da experiencia 
estetica de massas e anda associada, tanto a ideologia do conformismo, 
como a distribuit;:ao social do comodismo. 

Centrados nas consequencias da implantat;:ao do sistema digital, dire
mos entao que no dispositivo electr6nico, a relat;:ao que af se encena nao e 
caminho que nos conduza ao Outro. 0 Outro «ja nao e verdadeiramente 0 

Outro)), porque se trata de um Outro desvitalizado, como assinala Zitek. A 
sua present;:a nao e mais intrusiva, invasiva. Falamos do Outro da mesma 
forma quefalamos de cafe sem cafefna, de natas sem materia gorda, de 
cerveja sem alcool, de politica sem politica, de sexo virtual, ou seja, de sexu
alidade sem sexo. 0 "avatar" que somos sempre nas redes socia is exprime 
um «Ew> sem 0 «Outro)), fundando a diferent;:a numa indiferenciat;:ao cl6nica. 

Ora, neste senti do, a clonizat;:ao pode ser vista como uma metilfora 
tecnol6gica da colonizat;:ao, com 0 imperialismo a desenvolver-se na 16gi
ca da explorat;:ao e da maximizat;:ao dos ganhos econ6micos, uma 16gica 
inaugurada em finais de oitocentos. Para dar 0 exemplo da Second Life, po
demos dizer que ela exprime a extrema complexidade da tecnologia, capaz 
de expressoes de uniformidade a escala global, e que ela se inscreve, por 
outro lado, na 16gica da produt;:ao de conformidade, com 0 politico drasti
camente reduzido a rei no do consenso, sendo que aquilo em que a maioria 
concorda eo que subjectivamente se exprime como real, racional e moral. 
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Com efeito, a nova paisagem digital nao se apresenta apenas como um 
eco-sistema mediatico e tecnologico, estruturado em torno da interacgao, 
das redes e das relagoes, ao servigo exclusivo da expressividade das 
pessoas. Nas redes socia is ocorre, sem duvida, 0 triunfo da linguagem 
digital da comunicagao, atraves do intercambio intensivo de mensagens, 
fotografias, videos, informagoes, que nos mergulham no universo da 
cultura hipercomunicativa, ou entao, no «extaseda comunicagao», para 
convocar uma formula de Jean Baudrillard. Mas e justo assinalar, de igual 
modo, que elas traduzem uma sociedade capitalista melhorada, baseada 
no controle da subjectivagao. 

Em Soci%gia Semantico-L6gica da Web 2.0/3.0 na Sociedade da /n
vestiga{:8o, Pedro Andrade propoe-nos, todavia, um caminho diverso, que 
nao passa sobretudo por uma interrogagao exaustiva dos novos quadros da 
expressividade, designadamente a artificializagao da experienciapela tec
nologia e a uniformizac;:ao da experiencia estetica de massas, numa logica 
de produc;:ao de conformismo pelo controle da subjectivac;:ao. Neste livro, 
importam-Ihe em particular os processos e as relagoes sociais semantico
-Iogicos, recentemente engendrados nas sociedades contemporaneas que, 
segundo 0 autor, se entendem nao tanto como sociedades da informagao, 
mas sobretudo enquanto sociedades da investigac;:ao emergentes. 

A questao do nosso confronto com a tecnologia da informagaocomegou 
por mead os do seculo XIX, com 0 inicio da revolugao optica, atraves da 
invengao da maquina fotogrMica. Esse momento libertou as imagens da 
gaiola que as prendia a uma autoridade, ou seja, porum lado, a simbolica 
de inspirac;:ao judaico-crista, e por outro lado, ao logocentrismo, de origem 
greco-romana. As imagens passaram a multiplicar-se de um modo profano 
e laico, perdendo a aura. Depois, logo no comec;:o do seculo XX, deu-seo 
taylorismo: a organizac;:ao do trabalho tornou-o um espac;:o de controle e de 
confiscagao do tempo dos trabalhadores. Entretanto, por meados do seculo 
XX, com a cibernetica e 0 computador, as maquinas passam a alucinar 0 

humano: interagir com a maquina pode constituir uma actividade expressi
va, poetica e gozosa; mas nao sera por issoque a maquina nao deixara de 
mobilizar os individuos para 0 mercado, alargando 0 espac;:o do controle e 
da dominac;:ao. Setivermos em conta Benjamin, Latour, Bolter et Grusin, De
leuze, Stiegler e Haraway, nao podemos deixar de pensar 0 nosso confronto 
com a tecnica senao pel a res posta que d<;lmos ao hibridismo. Existe,hoje, 
com efeito, uma especie de sincretismo, onde novos tribos socio-tecnicas 
coexistem com estruturas de dominac;:ao ligadas ao capitalismo. 

Neste contexto, nao parece satisfatoria a chave interpretativa da s()cie
dade em rede, proposta por Castells, ao proclamar que 0 actual modelo 
deixou de ser 0 da produgao para dar lugar ao sistema informativo. Nao 
podemos omitir que a informagao tecnologica se inscreve na logica da 
dominac;:ao e do controle. RelembroGeninasca e a parodia que ele fez da 
teoria da informac;:ao, ao coloca-Ia ao servigo das companhias telefonicas: 
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compensam e anulam rufdos, de maneira a que nao haja falhas de informa
c;:ao entre um emissor e um receptor. Pois bem, 0 caso hoje ganhou uma 
amplitude e uma actualidade maior: conectado em permanencia com 0 sis
tema informativo, 0 indivfduo €I mobilizado infinitamente para 0 mercado. 

Se a teoria da informac;:ao nao for, pois, colocada sob a egide da teoria 
da significac;:ao, em altura nenhuma haven31ugar para colocarmos a ques
tao da comunicac;:ao, afinal de contas a questao da interacc;:ao, ou seja, 
a questao do sentido humano. Em Sociologia semantico-16gica da Web 
2.0/3.0 na sociedade da investiga{:ao, Pedro Andrade traz a terreiro uma 
teoria da significac;:ao sociologica, nao se ficando de modo nenhum pela 
teo ria da informac;:ao. Mas nao sao as consequencias sociais e culturais da 
implantac;:ao das redes de comunicac;:ao electronica tomadas isoladamente, 
nem as pnhicas de comunicac;:ao virtual dos internautas tratadas de modo 
exclusivo, que constituem 0 objecto deste ensaio "experimental". 

A concepc;:ao hermeneutica com que Pedro Andrade visa a socieda
de da informac;:ao e a sua transformac;:ao no paradigma da sociedade da 
investigac;:ao, atende sobretudo, como salientamos, aos pressupostos 
e as estruturas do novo processo comunicativo. Porem, tais estruturas 
articulam-se com a acc;:ao e as praticas dos sujeitos sociais, que por sua 
vez apresentam duas naturezas igualmente conectadas na actual cena da 
sociedade da investigac;:ao. De facto, a partilha intersubjectiva e interac
tiva da escrita e da leitura da informac;:ao entre utilizadores da Web 2.0, 
hibridiza-se com a produc;:ao de conceitos comuns escritos e reescritos, 
interactiva e colectivamente, pelos sujeitos de enunciac;:ao circulantes na 
Web 3.0. Estas teses sao mostradas e demonstradas no terreno empfrico, 
tanto atraves de analise de conteudo e de discurso de paginas de blogues 
e wikis, quanto por meio do exemplo de um processo de produc;:ao de 
conceitos comuns e de relac;:6es ordinarias, por parte dos visitantes de um 
museu de arte, durante a consulta de uma mesa multimedia interactiva e 
multitoque, e do respectivo site. 

Em suma, uma tarefa pioneira e prospectiva que 0 Pedro Andrade 
executa de um modo exfmio, pelo rigor e consistencia da analise, pela 
erudic;:ao de que da mostras, e pelo esclarecido e minudente uso dos 
procedimentos que emprega. 
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