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o desenvolvimento das indus trias culturais (produtos inforrmiticos, multimedia ---,-
televisao, telefone e computador integrados -, publicidade, moda, musica, dan<;a, 
turismo e ferias) tomou hegemonica no nosso tempo a cultura de massas. A culmina<;ao 
deste processo, que incIui os media, fez confluir num mesmo sentido a comunica<;ao, 
o consumo e 0 lazer, fechando deste modo 0 cicIo da estrutura<;ao da sociedade mo
dema. 

E meu intuito analisar 0 modo como nas sociedades avan<;adas a comunica<;ao 
combina a racionalidade tecnologica com a projec<;ao de urn espa<;o emocional e 
sensual, que sobretudo reconforta em nos urn sentimento narcfsico. 

1 - EXPERIENCIA E ARTIFicIO 

o nosso tempo e urn tempo'agitado e, precisamente por isso, e urn tempo desapai
xonado; coloca-se a si mesmo em sobreaquecimento continuo, porque nao sente 0 
calor. E e meramente atraves de urn eco - 0 eco de urn jomal - que os aconteci
mentos adquirem a sua 'grandeza'. 

Ha coi~a de urn seculo, era assim que Nietzsche se referia a modemidade1. Hoje, 
no entanto, multiplicam-se os ecos ou as forrnas de fazer ecoar 0 acontecimento. Ja 
nao vemos apenas 0 jomal ou os media em geral a ecoarem 0 que se passa entre nos 
eo mundo. Entre nos e 0 mundo interpoe-se agora uma infinidade de media<;oes, de 
procedimentos, de modos de acesso, de interfaces, uma infinidade de modos de liga
<;ao e de conexao. A nossa rela<;ao com 0 mundo, 0 acontecimento em que consiste 
o nosso embate com as coisas, 0 nos so actual modo de fazer a experiencia de qual
quer coisa, tern hoje uma infinidade de media<;oes produzidas por aquilo que identi
ficamos como tecnologias da inforrna<;ao (Cruz, 1999: 431). 

E entre as tecnologias da informa<;ao, sentimos que existe uma,· a tecnologia do 
digital, que cada vez aparece menos como urn meio que se interpoeentre nos e 0 
mundo, para se impor cada vez mais como urn espa<;o envolvente, urn espa90 que 
nos acolhe, a nos e ao mundo (Ibidem). A tecnologia do digital ja mal produz ecos 
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de acontecimentos. Produz sobretudo 0 proprio acontecimento (produz pelo menos 
fantasmas de acontecimentos - fantasmas de sujeitos e fantasmas de mundo). 

Porque e urn espa<;o envoi vente e crescentemente hegemonico, vemos associada a 
tecnologia do digital a ideia de urn espa<;o altemativo, 0 ciberespa<;o. Este espa<;o 
altemativo de produ<;ao informatica, dito virtual, permite-nos "uma habitabilidade sem 
exterior" (sem mundo e sem sujeitos), pelo que as possibilidades de experiencia sao 
af fun<;ao de uma imersao, sao fun<;ao de urn mergulho numa realidade que erra longe 
das pessoas e das coisas mesmas (Ibidem). 

Este espa<;o virtual combina a multiplica<;ao das media<;6es com a crescente leveza 
destas media<;6es, uma leveza que alguns identificam como transparencia, imateriali
dade, fluidez, mobilidade e adaptabilidade. Quero dizer, as media<;6es perrnitidas pela 
tecnologia do digital, de tao leves, conduzem directamente a imediaticidade, ou seja, 
conectam-se, ligam-se directamente aos nossos sentidos, as nossas emo<;6es, paix6es 
e afectos. E a interac<;ao visual e auditiva, e tambem gestual, tactil e muscular, entre 
nos e 0 mundo virtual, que nos da a ilusao de urn mergulho no reino da imagem. 

E neste sentido que eu gostaria de ler a suspeita de que 0 nosso tempo se coloca 
a si mesmo em sobreaquecimento contfnuo. De facto, vivemos hoje uma euforia 
induzida por uma manivela extema. Pela tecnologia do digital, vivemos hoje uma 
exacerba<;ao artificial da experiencia. 

2 - COMUNICA<;AO, CONSUMO E LAZER 

Num livro do infcio da dec ada de noventa, chamado La communication par la 
bande (1991), da autoria do teorico da comunica<;ao Daniel Bougnoux, encontramos 
na capa uma caricatura de Quino: numa pequena ilha deserta, urn barbudo naufrago 
prepara-se para lan<;ar a agua uma mensagem numa garrafa; mas, olhando em volta, 
ve 0 mar coalhado de garrafas, toda a ilha rodeada de garrafas com mensagens la 
dentro. 

A minha questao e a seguinte: nao sera este 0 paradoxo da comunica<;ao na 
contemporaneidade? Eu arriscar-me-ia a dizer que sim. Podemos definir a comunica
<;ao como uma viagem atraves do rufdo. Simpesmente, convem precisar que 0 rufdo 
e a informa<;ao dos outros. E e claro que nao ha rufdo puro ou informa<;ao universal, 
valida e interessante para todos os espfritos. Informa<;ao e tudo 0 que enriquece, tudo 
o que completa ou que orienta a valoriza<;ao cognitiva de cada urn de nos em deter
minado instante do nosso percurso historico. A informa<;ao que e pertinente nao varia 
entao apenas segundo os indivfduos; varia tambem com as circunstancias. De facto, 
nada e mais relativo e nada se desactualiza mais depressa do que uma informa<;ao. A 
actual multiplicidade da informa<;ao ocupa a todo 0 momenta 0 nosso espa<;o, de tal 
maneira que a paisagem mediatica ou comunicacional parece antecipadamente saturada. 

Sendo esta a nossa situa<;ao, e natural que a propria ideia de comunica<;ao informa
tiva, que e por excelencia a comunica<;ao escrita, tenha perdido muito do seu sentido. 
Falar hoje da comunica<;ao e falar ja de uma outra coisa; e sobretudo projectar 0 

espa<;o de uma atmosfera de intensidades em que a comunicaf;iio se mistura com 0 
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3 - TECNOLOGIA E EMOC;XO 

Se actualizarmos para os anos 80 e 90 a caracteriza~ao que Edgar Morin (s.d.: 
292-300) faz da cultura de massas para os anos que vao de 1910 a 1970, havera que 
falar hoje de uma atmosfera pos-moderna neste tipo de cultura que se acha ligado a 
industria cultural, que se acha ligado a dissemina~ao das tecnologias de reprodu~ao 
cultural, e que inclui os media, havera que falar hoje de uma atmosfera centrada na 
explora~ao de novos suportes e de novas formas de comunica~ao: das cassettes audio 
ao multimedia e as auto-estradas da informa~ao. Ou seja, havera sobretudo que falar 
hoje da presen~a central do computador na cultura, nesta cultura que compreende 
praticas de convivialidade e de t:!xpressao que se realizam no consumo, na apresenta
~ao do corpo e na musica; nesta cultura que compreende praticas de convivialidade 
e de expressao que se realizam naquilo que alguns chamam de novas tribos urbanas 
e suburbanas; enfim, nesta cultura que compreende praticas de convivialidade e de 
expressao que se realizam na afirma~ao de simbolos e modelos juvenis. 

Vamos assim encontrar no centro do espa~o domestico a televisao, cada vez mais 
integrada com video, telefone e computador (a televisao, que e uma maquina racio
nal de produ~ao e de administra~ao de afectos, como e hoje, alias, da natureza de 
todos os media). No centro do consumo, vamos encontrar a publicidade. No centro 
do lazer, da anima~ao urbana e da expressao juvenil, vamos encontrar a musica, a 
dan~a e 0 concerto. Vamos encontrar a moda no centro da apresenta~ao de si e 0 

turismo e as ferias no centro da evasao simbolica. Vamos finalmente encontrar no 
centro da rela~ao de comunica~ao ,!Jnternet, que realiza 0 computador como "ma
quina universal", na expressao c;eiteira de Alan Turing. 

Deste modo, 0 fortissimo desenvolvimento das industrias culturais tornou 
hegemonica no nosso tempo a cultura de massas. E fecha-se 0 ciclo da estrutura~ao 
das sociedades modernas: com os produtos informaticos, com 0 multimedia (televi
sao, video, telefone e computador integrados), com a Internet; e tambem com a pu
blicidade, com a moda, 0 turismo e as ferias; e ainda, com a musica, a dan~a e 0 

concerto. A confluencia entre 0 consumo, 0 lazer e a comunica~ao fecha 0 ciclo da 
nossa modernidade, em todos os seus aspectos: no plano das rotinas qa ac~ao; nos 
ritmos espacio-temporais, nos padr6es de conhecimento e de reflexividade, no con
texto da rela~ao com os outros, enfim, nos valores e simbolos que organizam a nossa 
vida de todos os dias2. 

A moda, a publicidade, a musica, a dan~a, 0 turismo e as ferias sao hoje poderosas 
industrias de sedu~ao, ou seja, industrias que fazem confluir a comunica~ao, 0 consumo 
e 0 lazer. Estas indus trias expressam a grande mudan~a ocorrida no campo cultural 
nos ultimos vinte anos e que se traduz na hegemonia da cultura de massas. Realizando 
urn modelo urbano e sub-urbano de cultura, a moda, a publicidade, a musica, a dan
~a, 0 turismo e as ferias tern a sua sorte ligada as tecnologias, designadamente aos 



media, e exprimem uma atmosfera libidinal e ret6rica, que se realiza na apresenta<;ao 
do corpo, no consumo, no lazer e na afirma<;ao de simbolos e modelos juvenis. 

A parabola maior deste mundo, que faz confluir 0 consumo, 0 lazer e a comuni
ca<;ao, e 0 centro comercial. 0 centro comercial e a imagem da nossa modernidade. 
E a sua imagem tecnol6gica e tambem a sua imagem estetica, que sao os dois gran
des estilizadores da modernidade3. A urn tempo, 0 centro comercial exprime a racio
naliza<;ao moderna, que se realiza hoje tecnologicamente, e reorganiza a nossa 
experiencia em torno da subjectividade e da emotividade dando-lhe una fei<;ao libidinal 
e ret6rica. E da mesma maneira que a fabula e para Arist6teles a realiza<;ao de uma 
possibilidade de mundo, e tambem urn mundo imitavel, 0 centro comercial, que pelo 
consumo, pelo lazer e pela comunica<;ao, realiza a nossa contemporaneidade como 
racionalidade tecnica e aparelhamento estetico, convida-nos ao mesmo tempo a fazer 
esta viagem tecnol6gica e estetica. 

E da experiencia de todos n6s que a ida a urn born centro comercial corresponde 
sempre a travessia de urn espa<;o e de urn tempo que baralha os nossos territ6rios e 
torna difusas as distin<;oes ou as identidades adquiridas. A ida a urn born centro co
mercial confronta-nos com coisas tao impalpaveis como 0 desejo, a cren<;a e a emo
<;ao. Espa<;o libidinal e ret6rico, urn born centro comercial investe maci<;amente 0 nosso 
imaginario e reconforta-nos 0 sentimento narcfsico pel a realiza<;ao do .sonho mais 
obstinado, 0 da aboli<;ao (sem duvida, relativa) do espa<;o e do tempo vulgares. 

Tambem a prop6sito dos centros comerciais tern sentido falar de uma agita<;ao, de 
uma exacerba<;ao artificial da experiencia, de uma euforia induzida por uma manive
la externa, a que falta uma verdadeira paixao. 0 consumo, 0 lazer e a comunica<;ao 
sao 0 sobreaquecimento continuo a que este tempo, basicamente gelido, a si mesmo 
se sujeita. Eu diria entao que, em sobreaquecimento continuo, como espectaculo de 
tecnologia e de emo<;ao, 0 centro comercial e urn dispositivo de congela<;ao dissimu
lada do mundo. 

4 - A CIVILIZAC;AO DA IMAGEM 

o centro comercial e sobretudo urn espectaculo tecnol6gico de imagem. Sendo 
uma parabola do nosso tempo, e a parabola de urn tempo que se realiza sobretudo 
como imagem. Passeamos pela cidade e com que e que nos confrontamos? Uma 
imensidade de imagens vern-nos das montras e dos placares. Em casa, pela televisao, 
e a mesma coisa. E nos cinemas, no multibanco, nos computadores, nos jogos, cada 
vez mais electr6nicos, uma imensidade de imagens rodeia-nos, atravessa-nos, asse
dia-nos, alucina-nos, esgazeia-nos; uma imensidade de imagens envoltas em luz elec
trica, uma luz de que s6 nos damos conta quando falha4• 

o que isto significa e que as maquinas sairam do domfnio estreito do trabalho, 
sairam da sua estreita rela<;ao com a natureza, deixaram de ser mero instrumento 
cultural para penetrarem a totalidade da cultura. Pela tecnologia, a imagem e hoje a 
pr6pria forma da cultura (civiliza<;ao da imagem, ouvimos dizer, "cultura do ecra", 
diz Olivier Donnat (1994: 284), "paradigma do video", diz Lash e Urry (1994: 16), 
cibercultura, diz-se cada vez mais). 
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o actual esplendor da imagem e indissociavel de 0 mundo se tomar imagem pela 
tecnologia. Toda a imagem nao tecnica dependia da presen~a, da origem: as imagens 
eram 0 nos so espelho ou 0 espelho do mundo. Eram copias. Entre 0 real e a imagem 
havia uma rela~ao analogica. A permanencia da imagem era sinal de morte; a etemi
dade da imagem lesava a vida. Por isso a Bfblia impedia as imagens de Deus. Para 
a tradi~ao bfblica, havia 0 risco de as imagens se tomarem idolos, havia 0 risco da 
divisao. A imagem podia tentar-se pela diabolia, pela separa~ao. A idolatria era a 
rebeliao da imagem, era uma imagem que se tomava autotelica, uma imagem que 
nao remetia para fora de si, e que assim negava a sua essencial dependencia. 

Simplesmente agora, tanto com a fotografia, como com 0 registo filmico e 
videognillco, como com a imagem virtual, a imagem separa-se imediatamente do corpo 
e do mundo. E a mesma coisa se passa com a imagem da televisao. As imagens que 
nos chegam dos corpos massacrados, urn pouco por todo 0 lado, alteram a rela~ao 
que estabelecemos com os corpos que vemos macerados a porta de nossa casa, e na 
paisagem dos carninhos enos entroncamentos das mas. 0 mesmo mecanismo do 
zapping, com que controlamos a distancia as imagens da televisao, passou a esgazear 
o nos so relacionamento humano. Era Bronislav Geremek que perguntava em Les Fils 
de earn (1991) pelo que fizemos do nosso irmao. Nao sei se porventura dicamos 
para 0 banir. .. Em todo 0 caso, pela tecnologia, a imagem dispensa 0 mundo, ja nao 
e copia dele (e porque a tecnologia nos garante a ilusao de imagens produzidas nas 
mais perfeitas harmonia ecologica e transparencia humana, 0 mundo deu consigo a 
fazer-se a imagem da imagem, a replicar-se a semelhan~a de urn mundo protesico e 
donico, nao sendo mais a origem de coisa alguma). 

Eis-nos entao aqui a replicar-nos, donica e protesicamente: com regimes alimen
tares; com normaliza~ao em ginasio; com implantes de pele e de cabelo; com proteses 
de silicone; com plasticas; com piercings e tatuagens. 

5 - VIRTUALIDADE E DESINCA~A~AO 

Depois do afundamento das evidencias tradicionalmente partilhadas, com a 
deslegitima~ao geral e com a expansao dos imperativos tecno-industriais do sistema, 
a cultura deixou de ter argumento. A nossa situa~ao e hoje a de uma experiencia 
onde tudo naufraga (Blumemberg, 1986), onde tudo sao destro~os, meros fragmentos 
que apenas sobrevivem a urn naufragio. E sem argumento, a cultura deveio ac~ao, 
deveio pura navega~ao, sendo muitos aqueles que veem hoje no mundo virtual a 
navega~ao certa para chegarmos a "nova America" de urn novo arquivo cultural. Este 
novo arquivo e embalado pela esperan~a do restabelecimento da unidade daquilo que 
se encontra fragmentado e em crise. 

A entrada neste admiravel mundo novo da cibercultura tende a por, de facto, em 
causa todas as divisoes, e mesmo toda a divisao. Pela tecnologia do virtual, mistu
ram-se a presen~a e a ausencia, 0 proximo e 0 distante, 0 pes ado e 0 leve, a aparen~ 
cia e a realidade. Entram em crise as fronteiras entre 0 real e 0 virtual. Onosso 
mundo fusiona. Tambem pelo virtual nos globalizamos; simplesmente, a vertigem do 
conhecimento absoluto e da sua comunica~ao universal tern a ressonancia dos;cacos 
de Babel e da memoria do Jardim do Eden (Martins, 1998). 



Fala-se hoje de "adulterio virtual", de "ciberdivorcio", de "cibersexo", de "comuni
dades virtuais" ... Embora sejam de todos os tempos as relac;6es amorosas virtuais, ha 
agora urn facto novo, 0 da interacc;ao com "urn computador interposto" (Mourao, 1997: 
67). 0 computador e "uma certa maneira de dar corpo aos fantasmas"; alias, nada e 
melhor do que as novas tecnologias para dar vida aos nossos fantasmas (Ibidem). 

A teletecnociencia arranca-nos da radicalidade da physis original, arranca-nos todos 
os recursos que tinham uma forc;a geradora propria, uma forc;a sagrada, indemne. 
Refiro-me a identidade etnica, a filiac;ao, a fanil1ia, a nac;ao, ao solo, ao sangue, ao 
nome proprio, a lingua propria, a identidade e a memoria. Neste mundo electronico 
sem contomos nitidos, ern que a representac;ao toma 0 lugar da coisa e os referentes 
se tomam imateriais, os maiores perigos sao 0 da desrealizac;ao e 0 da desincarnac;ao. 
Os sintomas deste mal vao-se alias generalizando: "desenraizamento, isolamento, 
incomunicabilidade" (Ibid.: 68). 

E neste sentido, alias, como metafora do ciberespac;o, que eu leio 0 desenho 
caricatural de Quino: mergulhados num mar absoluto, nao interagimos com pessoas, 
mas corn espectros de pessoas. Afinal, bern vistas as coisas, continuamos destroc;os 
de urn naufragio, agitados e sobreaquecidos embora pelas novas tecnologias. 

Glosando uma classica ideia de Lipmann, podemos dizer que os homens sempre 
desejaram acreditar mais nas imagens que criam do que naquilo que elas represen
tam. E 0 facto de podermos modificar e manipular 0 virtual a nosso gosto, ao sabor 
dos nossos desejos e fantasmas, apenas reconforta esta ideia. Assinalo, no entanto, 
que e 0 referente que afere da realidade dos nossos fantasmas e que 0 principio de 
realidade e urn regulador do nosso funcionamento psiquico. 0 real e relacional, dizia 
Pierre Bourdieu (1982). Como controlar entao 0 perigo de uma relac;ao dual, imagi
nana e narcisica com a realidade? 

Quer-me parecer que a criatividade informatica e na sua infinita geratividade a 
exacerbac;ao da intermina procura da satisfac;ao de urn desejo nunca satisfeito. Nas 
novas tecnologias penso que se refaz a encenac;ao do etemo suplicio de Tantalo e de 
Sisifo. Acontece, no entanto, que Sisifo e Tantalo, sao "figuras do homem murado no 
seu proprio sofrimento" diante de urn mundo silencioso ou hostil (Mourao, 1999: 413). 

Insistindo na caricatura de Quino como uma metafora da actual revoluc;ao 
tecnologica, fica-me, pois, uma duvida. E lanc;ando-a que concluo a minha reflexao. 
o desenho humoristico de Quino tanto pode figurar uma absurda insula~iio discipli
nar (com a electronica a projectar a ilha que nos permite lanc;ar no mar ciberespacial 
inuteis mensagens dentro de garrafas), como figurar antes um mundo comunicacional 
que e um rUldo vazio (com a interactividade a cercar compulsiva e inexoravelmente 
toda a ilha, tal urn mar virtual coalhado de garrafas com absurdas mensagens dentro 
delas). 

Deixo entao no ar uma questao. Como evitar 0 perigo desta relac;ao dual, imaginana 
e narcisica com a realidade? Como e possivel reclamarmo-nos ainda da humanidade 
do outro, da razao ou da exigencia do outro? Como colocarmo-nos no horizonte de 
uma comunidade partilhada? Inscrevo, deste modo, no centro do debate, a "metafora 
do outro": que lugar existe neste mundo, rnodelado por tecnologias que administrarn 
ernoc;6es, para 0 excluido, 0 iletrado, 0 iliterato, 0 marginalizado, 0 desqualificado? 

Inteiramente por resolver fica, pois, 0 serio problema politico da configurac;ao de 
urn novo espac;o dernocratico. 
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NOTAS 

1 Nietzsche (1882), citado por Dreyfus (1990: 290). 
2 Sobre a confluencia, nas sociedades modemas, da comunica~ao, do consumo e do 1azer, veja-se Silva 

(1998: 191-197). 
3 A conjun~ao da metMora tecnol6gica com a metMora biol6gica, que faz funcionar num mesmo plano 

a razao e a emo~ao, e hoje objecto de uma radical interroga~ao feita par Bragan~a de Miranda a cul
tura. E sua ideia que os media, e fundamentalmente as novas tecnologias da informa~ao, realizam a 
razao como controlo e que simultaneamente modelam a nossa sensibilidade e emotividade, produzindo 
o efeito cada vez mais alargado de uma estetiza~1io do quotidiano. Vejam-se Trar;os. Ensaios de cr{tica 
da cultura (1998) e "Fim da media~ao? De uma agita~ao na metaffsica contemporanea" (1999). 

4 Sobre a imagem na modemidade fez J. Bragan~a de Miranda a li~ao de sfntese das provas de agrega
~ao, a que se apresentou na Universidade Nova de Lisboa, em Janeiro de 2000. Propos entao uma 
"crftica do devir espectral da experiencia pelos dispositivos de virtualiza~ao tecnica" (Miranda, 2000). 

57 


