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Introdu~o 

o ideal de uma comunidade cientffica universal a ser instaurada 
pelas novas tecnologias da informa~ao, foi colocado recentemente nos 
seguintes termos por Antonio Fidalgo (1996): "De certo modo a revo
lu~ao cientffica dos seculos XVII e XVIII esta para a funda~ao das acade
mias de ciencias como a redescoberta da ciencia grega esta para a cria-

o 
~ao das universidades medievais" (p. 40); mas sao "os novos meios de .~ 

comunica~ao que potenciam a escala universal 0 espfrito cientffico tal 'a 
S como foi realizado pelas universidades medievais e pelas academias do 8 

iluminismo" (p. 41). Ou seja, gra~as aos novos meios de comunica~ao, ~ 
a universaliza~ao da ciencia e da comunidade cientffica, ao espfrito de '~ 
livre circula~ao de ideias, saberes e pessoas, que nao passava de urn i.3 
sonho do passado, torna-se hoje uma realidade. ~ 

Antonio Fidalgo fala com entusiasmo do mundo novo da sociedade .§ 
'0 

da comunica~ao generalizada aberta pelas novas tecnologias da infor- .3 
ma~ao, e nesse entusiasmo abra~a dois momentos da historia ociden- g 
tal, que the parecem imbufdos do mesmo espfrito, a ldade Media e 0 § 
Iluminismo. ~ 

Na Idade Media da-se a redescoberta dos manuscritos gregos e 
arabes, que haviam seguido para 0 Oriente com os cristaos hereticos 
(monofisitas e nestorianos) e os judeus perseguidos porBizancio. Deste 
modo, Aristoteles, Euclides, Ptolomeu, Hipocrates, Galiano, por muitos 
anos refugiados nas escolas e nas bibliotecas mu~ulmanas, estao agora 
de regresso a Europa e vao coloca-Ia em permanente sobressalto inte-

o 
lectual e religioso. As universidades competem entre si pelo ensina- g' .g 
mento das obras pagas, comentando filosofias e cosmologias que con- ~ 

o 
trariam a verdade dogmatica da Igreja. Os estudantes e os mestres "0 

:§ 
andam num frenesim intelectual, circulando a aventura numa Europa +-' 

~ unida pela religiao e pela lfngua. 0 

Por sua vez, e com a fundal'ao das academias cientfficas nos secu- CIJ 
~ 18 

los XVII e XVIII que 0 paradigma cientffico moderno, de Copernico, Galileu, ~ 

Leibniz e Newton, acha forma de se fazer conhecido. As academias pro- ~ 
movem 0 debate das ideias patrocinam jornais cientfficos, divulgam 0 .g 

conhecimento. Saliente-se. entretanto, a importancia dos servi~os i 
Postais na difusao da ciencia moderna. Os homens do iluminismo g 
fazem largo uso dos servi~os da malaposta. Antonio Fidalgo (1996:41) "'" 
refere que Voltaire tera escrito cerca de 20 000 cartas e Leibniz cerca de 
10 000. 0 latim ainda permanece a lfngua franca, embora seja crescente 
a infiuencia do frances, que por momentos pode ocupar 0 espa~o que e 
hoje da Hngua inglesa. 

Universaliza~ao da vivencia e da comunidade cientffica. E ja esse 0 

sonho das universidades medievais e das academias iluministas. Seriam 
no entanto os novos meios de comunica~ao, explicitamente 0 correio 
electronico (e-mail), 0 protocolo de transferencia de ficheiros lftp), a 
liga~ao remota a computadores (teinet), e sobretudo a rede em hiper
texto (world wide web), que 0 tornariam realidade. Antonio Fidalgo 
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deposita ai a sua esperan~a: os diferentes servi~os da Internet, essas 
novas tecnologias de informa~ao que a associa~ao das telecomuni
ca~oes e da informatica tornou possfveis abrem-nos as portas de uma 
ciencia e de uma comunidade cientffica universais. 

A Internet aparece entao como a realiza~ao dos mitos que a "irvore 
do conhecimento" e Babel figuram na nossa tradi~ao judaico-crista: 0 

de um conhecimento absoluto e 0 de uma comunica~ao universal. 
o 
.~ E verdade que sobre os cacos de Babel e a mem6ria do Jardim do 
'2 Eden, as comunidades cientfficas de todas as epocas fizeram das biblio-
§ 
8 tecas 0 ultimo reduto dessa esperan~a indefinidamente adiada. Ja neste 
~ seculo, em 1941, Jorge Lufs Borges escreveu «A biblioteca de Babe!», 
.~ uma pequena fic~ao, que veio inspirar a biblioteca-Iabirinto do Nome 
13 da Rosa, domfnio por excelencia da cegueira e da perffdia de um biblio
~ tecario chamado Jorge (um nome que e uma homenagem ao grande 
8 
~ escritor argentino). Mas no texto de Borges, a biblioteca e ja 0 compu-
.3 tador moderno, uma especie de maquina-universo (sid: 125), que 
~ "existe ab aeterno" (Ibid.: 127) e cujo "numerode sfmbolos ortografi
§ cos e de 25" (Ibid.: 128). 
~ 

Nos anos 50, Vannaver Bush propos-nos uma maquina chamada 
memex. Nessa maquina, poder-se-ia armazenar uma biblioteca de 
informa~ao cientffica, a que depois poderfamos recorrer de forma 
hipertextual. 0 conceito de hipertexto relaciona-se sem duvida com a 
ideia de associa~ao que Vannaver Bush explora: "0 espfrito humano ... 
opera por associa~ao. Com um item engatilhado, procede instantanea
mente por associa~ao de pensamentos, de harmonia com uma com

.8 plexa teia de fios produzidos pelo cerebro" (cit. por J. Mourao, 1997:6). 

.~ A no~ao de hipertexto designa ideias interligadas, associa~oes, num 
~ novo espa~o (0 ciberespa~o), criado pela sinergia mutua da informatica 

e das telecomunica~oes. Trata-se de textos electr6nicos, ligados por tiras 
de software. Jose Augusto Mourao (1997:6) adianta que confluem na 
no~ao de hipertexto "conceitos tao distantes como 0 sao as redes neu
ronais, as classes abertas, a algebra do pensamento (Hjelmslev), a plau
sibilidade, a arborescencia, 0 fasdnio do caos". A ideia de hipertexto 
nasceu das experiencias de Douglas Englart, da Universidade de 
Stanford. e retira a sua designa~ao dos trabalhos de Theodor H. Nelson, 
que nos da alias uma defini~ao de hipertexto ainda hoje actual: "escrita 
nao sequencial com liga~oes de leitura controladas". 

Pode dizer-se que a biblioteca de Babel figurada por Borges e a 
biblioteca universal hipertextual, que a digitaliza~ao e as telecomunica
~oes tornam hoje possfvel. Universal, porque biblioteca virtual de todos 
os documentos guardados em todas as bibliotecas do mundo. A rede 
espalha-a, urbi et orbi, de modo que ela tambem existe em Braga; e esta 
a nossa disposi~ao na Universidade do Minho. atraves dos seus servi
dores. 

Mas haveria mais do que "informa~ao universal" nesta biblioteca. 
A passagem do domfnio tipografico, que e 0 domfnio da reprodu~ao 
te6rica e do texto anal6gico, para a escrita electr6nica, que representa 0 
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texto num formato digital, assim configurando 0 hipertexto, implica 
virias desloca~oes. Uma, em rela~ao a escrita. A Galixia de Gutenberg 
nao desaparece, mas e transposta para 0 suporte electr6nico de net
work, 0 que tambem significa que passa a haver um dfgito no uso das 
palavras. Outra desloca~ao da-se com a critica, na medida em que a teo
ria critica e 0 hipertexto mantem uma rela~ao simultanea de con
tinuidade e de separa~ao (Mourao, 1997:2). Voltarei a estes aspectos 
mais adiante. 

Quis fazer para a Universidade do Minho 0 exerdcio que Ant6nio 
Fidalgo (1996: 44) fez para a Universidade da Beira Interior. Nao foi 
ainda possivel faze-lo, nem mesmo limita-lo ao Departamento de 
Ciencias da Comunica~ao. Mas fica a sugestao como promessa para 0 

futuro. Cingindo-me a UBI, assinalo que e uma universidade de peque
na dimensao, que representa mais ou menos a ter~a-parte da 
Universidade do Minho. Em Abril de 1996, a media do trafego ciberes
pacial, somando entradas e saidas, era de cerca de 30 000 bits por 
segundo, 3 kilobytes, 0 que representava cerca de 10 800 kilobytes por 
hora, de dia e de noite, incluindo sabados e domingos. Trata-se de um 
trafego expressivamente composto por graficos e por programas muito 
mais pesados do que simples textos. Para termos uma ideia do que isto 
significa, adianto que esta comunica~ao tem cerca de 30 kb e que um 
livro de 300 piginas, s6 de texto, tem ai uns 700 a 800 kb. Por outro 
lado, se nos fixarmos apenas no correio electr6nico da UBI, a media do 
fluxo diirio das mensagens que entram ou saem, com sabados e 
domingos incluidos. e de 2800 a 3000. A conclusao a tirar e a de que, 
mesmo numa pequena universidade do interior do pais (com cerca de 
4000 alunos e 300 docentes), a quantidade de informa~ao que circula, 
atraves dos novos meios de informa~ao, e incomparavelmente superior 
aquela que pode circular atraves dos livros e das revistas. 

A ideia de um conhecimento universal. comunicado univer
salmente atraves das novas tecnologias informativas, pode nao passar, 
no entanto, de um equivoco unanimizante e homogeneizador tanto 
sobre a natureza do conhecimento. como sobre a natureza da comuni
ca~ao. Se-lo-a, de facto, se escamotear as rela~oes de poder, uma vez 
que nesse caso subverte a l6gica espedfica do social. No sentido de ten
tar esclarecer este possivel equfvoco, vou desenvolver a hip6tese de a 
universaliza~ao da ciencia poder ser interpretada como a manifesta~ao 
de uma nova racionalidade, centrada nas rela~oes de comunica~ao. 

A reflexao que proponho tem, pois na comunica~ao 0 seu ponto de 
partida. Mas gostaria de precisar desde ja que a razao comunicativa nao 
se esgota na l6gica da razao informativa. 0 imperativo tecnol6gico da 
teoria da informa~ao, nao pode dispensar 0 imperativo etico da 
racionalidade comunicativa. Com efeito, a razao do "outro" (Dussel, 
1994) preside a participa~ao e a comunica~ao do conhecimento. Como 
sugere Daniel Bougnoux (1993), e preciso "dar um corpo a comu
nidade". Este vem a ser 0 primeiro ponto da minha reflexao, e a ele 
seguem-se mais dois. 
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Num segundo ponto gostaria de denunciar a utiliza~ao da ideia de 
comunica~ao pela razao liberal. No discurso nao entra quem quer; 
entra quem pode, pelo que a comunica~ao nao e uma ideia inocente. De 
facto, do que verdadeiramente se trata quando se fala de comunica~ao 
universal do conhecimento e da mobiliza~ao tecno-cientifica (electr6ni
ca) da comunidade cientifica para a competitividade no mercado. 

Assim, contra a ideia inocente e idealista de comunica~ao, que 
reduz a Linguagem, por um lado a uma articula~ao informativa (em que 
a linguagem e signo e proposi~ao), por outro a uma articula~ao argu
mentativa (em que a linguagem e ac~ao intersubjectiva e a comunica~ao 
e interac~ao sem constrangimento) 1, proponho uma pragmatica socio-
16gica da comunica~ao, que encara a linguagem numa tripla dimensao: 
para alem das dimens6es informativa e argumentativa, a linguagem tem 
uma dimensao institucional, 0 que quer dizer que ela tambem e 
"palavra de ordem". Neste enquadramento, a comunica~ao acontece 
sempre no interior de um campo de rela~6es de for~a. 

Finalmente, e esse sera 0 terceiro ponto da minha refIexao, discu
to, a tra~os rapidos, a comunidade ideal de comunica~ao, de inspira~ao 
neo-kantiana, 0 que me vai permitir um olhar "desencantado" (para 
falar como Max Weber), tanto sobre a universaliza~ao da ciencia como 
sobre a universalizacao da comunidade cientifica. Olhar desencantado, 
tendo em ponto de mira a comunidade cientifica real, ou seja, a uni
versidade. 

Informa~o e comunica~ao 

Nao gostaria de inscrever a minha interven~ao no coro das vozes que 
se levantam em alarido crescente contra as metodologias quantitativas, 
contra a erosao da presen~a do "outro" e contra a dissol~~ao dos funda
mentos do mundo moderno, diabolizando a tecnica e dando mecha as 
cruzadas anti-tecnoI6gicas, tecn6fobas, avessas aos computadores. 
A minha profissao de fe e concordante com a de Jose Augusto Mourao, 
num texto recente sobre "uma poetica do hipertexto": 

Estamos a abandonar a logoifera, reino do manuscrito, da escrita, e 
a entrar no admiravel mundo da electr6nica e dos hipermedia. Vai .fican
do para tras 0 mundo da representagao, da presenfCl e da edifiio critica, 
com todos os mitos e rituais da escrita que nos precederam. lnexorave4 
emerge it nossa .!rente um Novo Mundo, cuja virtualidade e simu/a<;iio, 
comoespafolniio-espafo (utopia) temosdepraticar (Mourao, 1997:1). 

Come~o, no entanto, por interrogar aquilo que chamo de racionali
dade comunicativa, observando que ela nao se esgota na 16gica da razao 
informativa. A racionalidade informativa funda-se na rela~ao entre um 

1 E Habermas ( 1987: 369) e Apeil ( 1994:61 ) quem fala da dupla articula~ao complemen
tar da fala (representacionista e pragmatica). Quem por sua vez propoe uma comunica~ao sem 
constrangimento e Richard Rorty (1990). A sua obra Science et solidarite. La verite sans Ie pou
voir sugere que M uma rela~ao intersubjectiva (a verdade) sem a rela~iio institucional (0 poder). 

locutor que utiliza uma expressao e um destinatario que a compreende. 
Este ponto de vista e por demais tributario de uma teoria da informa~ao 
"ao servi~o das companhias telef6nicas" (Geninasca, 1991:12). De facto, 
a teoria matematica da informa~ao de Shannon e Weaver preocupa-se, 
fundamentalmente, com a transmissao de mensagens, e especifica
mente com a neutraliza~ao e a compensa~ao de ruidoso Nao se preo
cupa com a interac~ao (entendida como interrela~ao de sujeitos con-

o 
cretos, com interesses precisos, em condi~6es especfficas de espa~o e de '~ 

u 

tempo, 0 que quer dizer, seguindo as linhas de for~a de um determina- ·2 
§ 

do campo social). Em meu entender, e no desenvolvimento desta 16gi- 8 
ca informativa, formalista, tecno-instrumental, que se compreende a .a 
revolu~ao informatica, telematica e de digitaliza~ao interactiva, actual- .~ 
mente em pleno curso. 13 

A racionalidade informativa apoia-se hOje, de facto, em sofisticados ~ 
aparelhos, quer de capta~ao de imagem e de teledetec~ao, quer de tele- ~ 
comunica~ao por ondas hertzianas, por cabo ou por satelite, e inunda 0 .3 
planeta com um fIuxo continuo e gigantesco de mensagens sonoras e ~ 
visuais. No entanto, 0 esquema locutor-destinatario apresenta-se como ~ 
uma mera razao instrumental universal, que apenas d:i a ideia de tra-
zer um novo fOlego a ideologia do processo. Tomemos como exemplo 0 

mundo das organiza~6es industriais e das tentativas feitas por Taylor, 
Ford e Fayol, no come~o deste seculo, para 0 racionalizar. Dividindo 0 

trabalho em tarefas concretas e mecanizando 0 operario na unica tare

'"' 

fa que the atribuia, 0 esquema da Organiza~ao Cientifica do Trabalho 
ajustava 0 homem a maquina, tendo em vista evitar as perdas de tempo. 
Podemos dizer. por analogia, que 0 esquema informativo vem agora §o 

-8 
ajustar 0 homem a tecnologia informativa, sendo seu prop6sito reduzir ~ 

o 
as perdas de mensagem. 0 paradigma informativo e assim um projecto "CI 

de modernidade, um projecto racionalizador. Racionalizador do espa~o ~ 
8l e racionalizador do tempo. 0 

Vejamos 0 caso seguinte. Talvez a principal caracteristica da nossa ~ 
10 

modernidade seja 0 fen6meno da globaliza~ao do tempo (conhecer tudo ~ 

mais depressa, conhecer tudo, ja, conhecer tudo imediatamenle). E ela g 
que nos da a ilusao da vizinhan~a global. E os principais factores de -8 

globaliza~ao do tempo talvez sejam a mobilidade da tecnologia e a .g 
mobilidade da informarao, ao lado sem duvida de outros factores, como ]l 

~ a 
a mobilidade dos transportes e a, mobilidade dos recursos econ6micos « 

e financeiros2. 
As novas tecnologias da informa~ao e as chamadas auto-estradas da 

informa~ao constituem hoje os grandes idolos da nossa modernidade. 
Ouvimos chamar-Ihes "tecnologias limpas", numa expressao que mistu
ra a admira~ao e 0 deslumbramento. As tecnologias da primeira e da 
segunda revolu~ao industrial conhecemo-Ias bem: sao poluentes e pro
cedem por desbaste (de montanhas, fIorestas, oceanos e rios). Nao temos 
duvidas a seu respeito. Quanto as novas tecnologias informativas, como 
que seriam exactamente 0 contrario: produziriam mensagens sonoras e 
visuais nas mais perfeitas harmonia ecol6gica e transparencia humana. 
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A tese de que a computoriza~ao produz a ideologia da transparen
cia comunicacional e desencadeia 0 declinio das grandes narrativas e a 
crise de legitimidade (0 que quer dizer, de autoridade) data de La con
dition post-moderne, de Jean-Fran~ois Lyotard. Gianni Vattimo 
(1991: 12), entretanto. introduz aqui uma nuance: as novas tecnologias 
da informa~ao caracterizam esta sociedade nao como mais transparen
te, nem como mais consciente de si ou mais iluminada, mas como uma 

.~ sociedade mais complexa, ate caotica, sendo precisamente neste relati-
u 
'2 vo caos que residem as nossas esperan~as de emancipa~ao. 
S 8 Ha, e verdade, uma mudan~a radical na nossa cultura ao deslocar-

mo-nos dos atomos para os bits. Paul Virilio caracteriza esta desloca~ao 
como a passagem "do espa~o da materia ao tempo da luz". 0 que quer 
dizer que ha uma desmaterializa~ao da rela~a6 homem-maquina. Esta 
desmaterializa~ao contraria a nossa visao da violencia, tradicionalmente 
centrada na carne e no sangue. Mas nao dissolve a violencia. Nem a 
supera. Nao ha, de modo nenhum, transparencia humana nem harmo
nia ecologica na racionalidade informativa. Nao ha 0 retorno a urn 
"novo humanismo". 

Gostaria de me ater, por uns momentos. a este "tempo da luz" e a 
sua violencia "desmaterializada", interrogando, a titulo ilustrativo, a 
natureza da mensagem televisiva3. E minha ideia que a mensagem e urn 
efeito de visibilidade mediatica, que impoe a exclusao e que procede por 
des baste. Penso que a mensagem e 0 outro nome da noticia, 0 outro 
nome da actualidade, 0 outro nome da informa~ao. E supoe urn proces
so de escolha, de selec~ao, que desbasta e exclui. A mensagem e uma 

.8 estrela que nos ofusca enos faz cegos na terra dos homens (cegos a 
~ exclusao e a desbasta~ao). Digo que a mensagem e uma estreia rever
~ berante que nos deslumbra e cega. E com efeito, noticia e Versace, 

Christian Dior, Valentino, e mais duas duzias de criadores de moda. 
Noticia e Claudia Schiffer, Elle Mcpherson, Naomi Campbell, e mais ou
tras tantas duzias de top models. Noticia e Ronaldo, George Weah, Lufs 

2 Com inspira~ao nas muito em vossa correntes pragmatistas da filosofia e da teoria SOCial, 
tem-se valorizado ultimamente a ac~ao diferenciada dos indivfduos e dos grupos em contextos 
especfficos de vida social. Penso todavia, que esta visao contextualizada do tempo (de que Giddens 
tern sido urn incansavel cultor) longe de contrariar a ideia de urn tempo homogeneo, convive com 
ela. Assim se compreende que Roger Sue (1991: 176), por exemplo, possa falar de urn tempo estru
turante ou tempo-pivot, afinal de urn tempo dominante, que de algum modo express aria os valo
res e sfmbolos de urn dado sistema social. Neste sentido, apos 0 "tempo sagrado" das sociedades 
primitivas,o "tempo religioso" medieval e 0 "tempo de trabalho" da modernidade, 0 "tempo livre" 
constituiria 0 tempo-pivot das nossas sociedades pos-industriais, urn verdadeiro sfmbolo da era 
pos-moderna. 

Nao estou no entanto convencido, e e nesse sentido que yOU argumentar, que 0 "tempo livre" 
seja 0 tempo dominante da nossa era. Em meu entender, 0 tempo livre e 0 tempo dos exclufdos do 
sistema. E se tomarmos 0 lazer pelo tempo livre, podemos assinalar, com Michael Dertouzos 
(1996:119), que ele naovai representarmais do que 8 % a 10 % do total daactividade nasociedade 
da informa~ao, afinal de contas 0 mesmo que representa hoje no total da actividade economica do 
mundo industrializado. Procurarei esclarecer mais adiante este aparente paradoxo. 

3 E Gianni Vattimo (1991:10) que inclui os mass-media nas novas tecnologias da infor
ma~ao. Trata-se, no entanto, de urn ponto de vista discutfvel. Pierre Levy, por exemplo, entende que 
a televisao e 0 telefone sao de natureza diferente das novas tecnologias ciberespaciais. Nestas, a 
comunica~ao deixaria de ser entre dois e 0 receptor nao seria passivo. 

I 

Figo, e mais uns tantos futebolistas. Notfcia e Belmiro de Azevedo, 
Americo Amorim, Stanley Ho, e nao muitos mais empresarios (neste 
Ultimo exemplo, cinjo-me, por comodidade, ao caso portugues). 

A noticia parasita e vampiriza a esperan~a de popula~oes inteiras. 
A noticia des basta 0 sonho de popula~oes inteiras. Alimenta-se de todos 
nos que sonhamos com 0 caminho das estrelas, sem nada sabermos da 
usurpa~ao, da confisca~ao e da desbasta~ao. E depois, os centros difu
sores das notfcias constituem uma restrita oligarquia. Os dois principais 
bancos de imagens alimentam a quasi-totalidade das esta~oes de tele
visao do mundo. Mais de tres quartos das informa~oes da imprensa 
emanam apenas de cinco agencias activas no plano mundial (Associated 
Press, United Press International, Reuter, France Press e Tass). 

Diz-se que gerir informa~oes e gerir poder. E com razao, porque 
gerir informa~ao e gerir 0 tempo das pessoas, e ser seu guardiao, e 
"colonizar-Ihes () espfrito", na expressao de Edgar Morin (1983). Nesta 
medida, as novas tecnologias da informa~ao sao instrumentos de domi
na~a04. 

Pode dizer-se tambem que 0 fenomeno da globaliza~ao do tempo 
vai a par com 0 fenomeno da inversao do seu conceito. Para dar apenas 
urn exemplo de inversao do conceito de tempo, veja-se 0 modo como 
pobres e ricos viveram no passado a temporalidade e como e que a 
vivem hoje. Assim. podemos afirmar pacificamente que 0 estilo de vida 
dos verdadeiros ricos do nosso tempo nao e nada que se compare com 
o estilo de vida dos ricos de antigamente. Sempre a correr de aeroporto 
em aeroporto, a uma velocidade cada vez mais vertiginosa. conectados 
em permanencia com as bolsas de Nova Iorque, Toquio. Frankfurt, 
Londres e Paris, os nossos grandes homens de negocios nao tern tempo 
para nada nem para ninguem. A pressa impede-os de ver os outros; e 
assim, fazem urn caminho solitario. Escravos do tempo que nao tern, 
dir-se-ia que constituem a prova clamorosa de urn crime de confisca~ao 
e usurpa~ao do tempo. 

Nao era assim antigamente. Rico era aquele que tinha todo 0 tempo 
do mundo. E com todo 0 tempo que tinha, podia gozar os prazeres da 
vida, conviver com os seus iguais ... podia mesmo ser generoso. 

Com os pobres deu-se urn processo inverso. Trabalhando de sol a 
sol, e tambem pela noite dentro, com uma prole numerosa para sus
tentar, 0 pobre nao tinha tempo para nada. A sobrevivencia era para si 
urn pes ado e absorvente encargo. 0 que nao acontece hoje. Ao pobre 
sobra-Ihe agora 0 tempo todo, para morrer alias a todo 0 momento. E e 
urn eufemismo falar de "boIs as de pobreza", porque os pobres sao uma 
multidao que alastra assustadoramente no mundo. As ciencias sociais 
criaram, em sua inten~ao, a categoria de exclufdos. Excluidos da vida. 
Exclufdos dos circuitos do progresso. 

4 Mais c:iustico do que Edgar Morin, Eduardo Subirats (1996:45) fala do "significado colo
nizador dos meios electronicos de comunica~ao e do seu novo universalismo": a utopia mediatica 
de uma nova consciencia planetaria, como Ultima metamorfose da orbis christiana, a sombra da 
qual se implantam os imperialismos da historia moderna. 
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Em sfntese, podemos dizer que a racionalidade tecnol6gica anula 
ou compensa rufdos, ajusta 0 homem a maquina de maneira a evitar 
perdas de mensagem; a racionalidade tecnol6gica globaliza 0 tempo, 
impoe a ilusao de uma vizinhan~a global: banaliza todas as miserias 
deste mundo, ofusca-nos com 0 brilho de sonhos que nos vampirizam 
a alma, produz 0 conformismo. 

Era Borges quem escrevia na sua «Biblioteca de Babel»: receio que 
"a especie humana - a unica - esteja quase a extinguir-se, e que a 
Biblioteca perdure: iluminada, solitiria, infinita, perfeitamente im6vel, 
recheada com volumes preciosos, inutil, incorruptfvel, secreta" (p. 137). 

Iluminada, solitaria, infinita. Inutil, incorruptfvel, secreta. E ver
dade que a ideia de Borges tern muitos contraditores. Nao falta quem 
entenda que a nova cultura de uma escrita transportada pela electrici
dade e publica e profana. Ao entrar na Internet pelo ecran digital, a nova 
escrita ter-se-ia libertado do Templo, do canone e das autoridades, fur
tando-se a legalidade da institui~ao. E seria interactiva: a nova escrita 
electr6nica nao seria meramente informativa; seria tam bern interactiva: 
Seria escrita de movimento, de engendramento, de transforma~ao: 
multipla, publica, espectacular, imaterial. No ciberespa~o hipertextual. 
a escrita conteria a sua propria transforma~ao visual e emocional5. 

Mas nesta imaterialidade da luz, nem a nova escrita, nem a nova 
comunidade informativa tern urn corpo real, 0 tempo do "outro", a 
exigencia etica. Talhada a medida cognitivo-instrumental e pr6pria da 
filosofia da consciencia, a racionalidade informativa e uma "racionali
dade teleoI6gica", que dispensa a "razao comunicacional", ou seja, 0 

caracter argumentativo da racionalidade. e ness a medida. 0 moral
mente pratico e 0 esteticamente expressivo (Habermas, 1990:291). 
Hoje, nao ha limites que possamos erguer contra a capacidade de fazer 
o imperativo tecnologico legitima-se pela potencia. E na~. e excessivo 
dizermos, neste contexto, que a racionalidade informativa tecnol6gica 
alimenta urn desfgnio de homogeneiza~ao universal, impondo ao plane
ta uma razao macrocefala e total. 

Termino rapidamente a minha reflexao, dizendo duas coisas mais: 
uma sobre a espuria associa~ao da comunica~ao e da razao liberal; outra 
sobre os limites da comunica~ao na nossa actual comunidade cientffica. 

A razao liberal e a comunica~o 

o meu ponto de vista nao se satisfaz com uma peti~ao de prindpio. 
E meu entendimento que nao e suficiente invocar a fun~ao argumenta
tiva de todo 0 processo de comunica~ao. Nao basta insistir, na esteira de 
Jurgen Habermas (1987:330-331) e de Karl-Otto Apel (1988:581), na 
pretensao publica a validade da minha fala; pelo facto de partilhar com 
uma comunidade universal de comunica~ao a significa~ao lingufstica e 
de participar num jogo de linguagem, apesar da particularidade das 

5 Ver, a este proposito,]ose Augusto Mouriio ( 1997) e Fran£ois Pichault (1990). 
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"minhas" inten~oes de significa~ao. Habermas e Apel apresentam-nos 
apenas as razoes transcendentais da comunica~ao, que precedem logi
camente qualquer rela~ao de comunica~ao concreta. 0 verdadeiro cons
trangimento da significa~ao nao esta, no entanto, nas exigencias da 
rela~ao transcendental de comunica~ao, de inspira~ao kantiana. Esta 
sim nas exigencias da comunica~ao real, concreta. Esta nas rela~oes de 
for~a simb6lica de falantes que exprimem interesses concretos, em 

o 
situa~oes concretas de espa~o e de tempo, de acordo com as suas .~ 

u 
assimetricas posi~oes, no interior de urn dado campo social. '2 

§ o segundo ponto da minha reflexao come~a assim com urn reparo 8 
a razao comunicativa (universal) de Habermas e Apel. Mas 0 reparo fun- .a 
damental que gostaria de fazer nao 0 dirijo propriamente a "etica da .~ 
comunica~ao". Dirijo-o antes a uma ideia de comunica~ao que e cum- 13 
plice da razao liberal, uma vez que supoe a participa~ao livre no discur- ~ g 
so, como se este fosse urn espa~o aberto a quem nele quisesse entrar, ;@ 
com a unica condi~ao de exibir suficiente talento e merito. .3 

E com efeito convic~ao minha que a ideia de comunica~ao esta hoje ~ 
ao servi~o da razao liberal. Quando se fala, por exemplo, de participa~ao § 
no trabalho, de cultura e de identidade nas empresas, enfim, de comu-
nica~ao nas organiza~oes, do que geralmente se trata e da mobiliza~ao 
dos trabalhadores para a competitividade no mercado. 0 mercado sim 
e que e lei, e nao as efectivas rela~oes de comunica~ao, exercidas nas 
condi~oes concretas de urn dado campo social. Efectivas rela~oes de 
comunica~ao, ou seja, 0 acolhimento de uma comunidade de corpos 
reais, onde 0 tempo do "outro" se impoe como uma exigencia etica. 

Ora, e verdade que 0 mercado, enquanto razao liberal, levanta 
muitas dUvidas. 0 mercado tern de medir-se com a(s) crise(s) da razao, 
nomeadamente com a crise da razao hist6rica, que ve hoje denunciada 
a pretensao de fundar a sua legitimidade num projecto de emancipa~ao 
de toda a humanidade pela ciencia e pela tecnica. Tern de medir-se com 
a crise dos valores e do sujeito, 0 que tambem quer dizer, medir-se 
especificamente com Nietzsche, Freud e Heidegger, entre outros. Tern de 
medir-se enfim com os efeitos de poder que acompanham 0 desen
volvimento das tecnicas. 

Enquanto razao liberal, 0 mercado e uma razao em crise. E 0 con
ceito de comunica~ao esta hoje alienado pela competitividade, 0 que 
permite que toda a gente possa invoca-Io sem colisao, como se a reali
dade social nao tivesse os seus direitos, isto e, como se ela nao tivesse 
uma "16gica espedfica", que e uma logica de poder. 

Assim, 0 espectaculo a que assistimos hoje e 0 de vermos toda a 
gente, patroes e operirios, quadros administrativos e quadros tecnicos, 
quadros superiores e quadros intermedios, chefias e subordinados, 
e mesmo professores, alunos e funcionarios, dissolver-se, padfica e 
comodamente, atraves da ideia de comunica~ao, na homogeneidade 
corporativa de uma organiza~ao. 
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E e caso para desconfiarmos de tamanha bem-aventuran~a con
sensual6. 

Da comunidade ideal de comunica~ao 
it comunidade cientifica real 

't} Houve urn tempo, nao assim tao remoto, em que foi posslvel falar 
u 
'2 de "missao eterna" e de "objectivos permanentes" da Universidade. 
§ 8 Nesse tempo, a ideia de verdade organizava regiamente a vida dos 

.gj homens como origem e fim de uma historia de sentido. 

.~ Num mundo assim, 0 principal objectivo da Universidade era a 
iJ investiga~ao, porque a verdade so a alcan~a quem a procura sistematica

mente. Mas a verdade era muito mai~ do que a cit~ncia, e a Universidade 
tirava daf urn segundo objectivo: servir a cultura. mostrando-se capaz de 
educar 0 homem no seu todo. E depois, a verdade transmite-se, pelo que 
a Universidade tinha que se consagrar ao ensino. Ate 0 ensino das profis
s6es era ordenado pelo princfpio de uma forma~ao integral. 

Mas a procura incondicional da verdade nao faz ja 0 nosso genero. 
E a razao liberal que reina agora todo-poderosa. A razao liberal, aquilo 
a que Lyotard (1993: 171) chama simplesmente 0 sistema. E 0 sistema, 
se nao permite a paz, garante a seguran~a; se nao pro mete 0 progresso, 
garante 0 crescimento. Por que meios, perguntar-se-a. Pelo mercado e 
pela competi~ao, 0 sistema nao tern outros. 

Q) A regra da competi~ao total inscreve-se no mesmo registo do 
'[3, mundo raso da troca total, sujeito ao prindpio da moeda, equivalente 
.~ geral de toda a mercadoria, bens, corpos e almas. No sistema, a com
~ peti~ao sujeita-se ao princfpio do consenso, equivalente geral de toda a 

opiniao. E assim, no sistema todos somos pragmaticos, realistas, gente 
com os pes bern assentes na terra. Todos temos uma opiniao sobre tudo 
e nao hi opini6es que valham umas mais do que as outras. Nao que nao 
possa haver uma opiniao diferente. Alias, 0 sistema encoraja-a. 
Simplesmente, ate a diferen~a deve servir 0 consenso. Produzida segun
do as regras estabelecidas, e no proprio sistema que a diferen~a acaba 
naturalmente integrada. "Intimo e 0 terror", did Lyotard (1993). 

A legitimidade do sistema radica na sua capacidade de auto-constru~ao. 
E a Universidade nao foge a esta regra. Claro que deste direito pelo facto resul
tam algumas dificuldades. Por exemplo, na formula~ao das finalidades do 
trabalho academico. A Universidade assusta-a a perda de centralidade social. 
Assusta-a aquilo que Boaventura Sousa Santos (1989) diagnosticou como 
crise de legitimidade, crise de hegemonia e crise institucional. 

Crise de legitimidade, porque a Universidade nao serve ja a mobili
dade social, sendo limitado 0 seu contributo para a democratiza~ao do 

6 Sobre a apropria~ao pela razao liberal do conceito de cultura e de comunic~ao nas orga
niz~6es, vejam-se os artigos: "Vontade e represent~ao no discurso. A cultura organizacional como 
modo de enuncia~ao" (Martins, 1997) e "0 conceito de poder em Foucault e as horas diffceis da 
participa~ao" (Martins e Neves, 1997). 

I 

paIs. Crise de hegemonia, porque 0 discurso cientffico. sendo apenas 
urn discurso entre outros, nao pode erigir-se em tribunal da razao. Crise 
institucional, enfim, porque a Universidade se mostra incapaz de 
responder a pressao das exigencias sociais. 

Perda de centralidade. Crise. E e entao que as poifticas correm 0 

serio risco de se confirmarem a meras estrategias de gestao (Miranda, 
1997). E do mesmo modo, as exigencias do crescimento tendem a opor
-se a todas as raz6es que nao as tecno-instrumentais. 

Num mundo assim, em que a revisao permanente tomou 0 lugar 
da visao outra, a alternancia 0 da alternativa, a razao informativa 0 da 
razao comunicativa, 0 imperativo tecnologico 0 do imperativo etico, as 
estrategias ganhadoras, ditas de "sucesso", garantem a saude do sis
tema. Mesmo que urn sistema de "sucesso" seja 0 silencio das partes. 0 
sistema cala 0 rufdo; em todo 0 caso, vigia-o bern. 

Antes de concluir a minha reflexao, regresso as novas tecnologias da 
informa~ao com uma referencia ultima, desta vez ironica. Num docu
mento recente, elaborado por Lidnio Pereira (1997) e apresentado ao 
Senado da Universidade do Minho, e sugerida uma estrategia de interna
cionaliza~ao da Universidade na base das seguintes ideias-for~a: a revo
lu~ao digital amea~a tornar obsoleto 0 professor-actor; a globaliza~ao 
condiciona a competi~ao no mundo universitario (as melhores universi
dades atraem os melhores alunos e os melhores professores, pelo que 
saem consolidados e fortalecidos os melhores projectos, enquanto que 
os fracos desaparecem); 0 paradigma da sociedade do conhecimento 
desactualiza rapidamente a forma~ao tradicional, sendo agora mais 
importante adquirir fundamentos, metodologias e capacidades gerado
ras de uma cultura de mudan~a e de criatividade, do que aprender sem 
empreender. Nestas circunstancias, tern boas hipoteses de ganhar 0 

desafio da internacionaliza~ao quem, por exemplo, liderar na informati
ca e "agarrar a oportunidade dos produtos multimedia". Na perspectiva 
em que me coloco, este entendimento significa tres coisas: 1) a infor
ma~ao dispensa a comunica~ao; 2) e tornando-nos escravos do tempo 
que evitamos a exclusao; 3) 0 pragmatismo contraria a cultura. 
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