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A minha proposta associao actual funcionamento dos media 
a ideia de crise da modernidade. No seguimento da ideia de 
Tocqueville, que via como irreversive1 0 divorcio entre critica e 
opinHio, e de Karl Krauss, que garantia que 0 jornalismo cornia 
o pensamento, proponho que a actual utopia tecnolOgica de 
urn agora virtual nao passa de uma sobrevivencia simulacral do 
Espas:o Publico. 

A ideia de controlo da cultura e informas:ao em que 
insisto e interior a propria cultura. Por injecs:ao e mobilizas:ao 
tecnolOgicas, e meu entendimento que 0 nosso tempo ace1erou 
e que a nossa modernidade entrou em crise. Ao interrogar 
os mecanismos de controlo da cultura e da informas:ao, you 
interrogar, pois, sobretudo, os efeitos na cultura das tecnologias 
da informas:ao, que inc1uem os media. Vou interrogar, 
designadamente, a actual fusao da teckne com a bios, ou seja, 
a actual ligas:ao da tecnica com a estetica. Proponho que esta 
ligas:ao esta na origem da actual estetizas:ao da politica e do 
espas:o publico, convertidos num espas:o agitado, excitado, 
sobreaquecido, que se esgota em emos:ao. 

Estando nos privados de norm as universais que nos 
destinem, e meu entendimento, no entanto, que os media nao 
podem deixar de dizer a crise desta epoca, 0 seu mal-estar, a 
sua melancolia, embora tambem nao possam deixar de figurar 
o horizonte de uma comunidade partilhada, sonhando com a 
redens:ao do humano, no comb ate por uma democracia a vir. 
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Introdufao 

A minha proposta sobre mecanismos de controlo da cultura 
e da informas:ao associa 0 actual funcionamento dos media a 
ideia de crise da modernidade. E por modernidade entendo 
a projecs:ao no futuro de urn proposito de emancipas:ao 
humana. Karl L6vith (1991) fez remontar ao surgimento do 
cristianismo este proposito de emancipas:ao historica. Mas hi 
quem veja 0 advento da modernidade apenas no dealbar do 
seculo XVIII, com 0 iluminismo. 

Ao dizer que associo 0 actual funcionamento dos media 
a ideia de crise de modernidade, quero dizer tambem, em 
grande parte, crise dos Estados nacionais, ou seja, crise da 
sua soberania, em favor de estruturas politicas e economicas 
supranacionais, como 0 sao, exemplo, a Organizas:ao Mundial 
do Comercio e 0 Fundo Monetario Internacional, e tambem, 
a Comunidade Europeia, no caso europeu, e 0 Mercosul, no 
caso dos paises da America Latina. 

Nao vou, pois, ocupar-me dos mecanismos de controlo da 
cultura e da informas:ao ditados pelos Estados. Interessam-me 
antes os mecanismos de controlo transnacionais, que dizem 
respeito a todas as sociedades abertas. Deste modo, 0 meu 
proposito nao se cinge a interrogar urn Estado em crise. 0 
que eu vou interrogar e a nossa modernidade, que e a de uma 
cultura em crise. 

A ideia de controlo que proponho e, com efeito, interior 
a propria cultura. Por injecs:ao e mobilizas:ao tecnologicas, 0 

nosso tempo acelerou e a nossa modernidade entrou em crise. 
Em con sequencia, ao interrogar os mecanismos de controlo da 
cultura e da informas:ao, vou interrogar, sobretudo, os efeitos 
na cultura das tecnologias da informas:ao, que inc1uem os 
media. Vou interrogar, designadamente, a actual fusao da teckne 
com a bios, ou seja, a actualligas:ao da tecnica com a estetica. 

o tema da crise da modernidade nao e novo. Por meados 
do seculo XIX, Tocqueville via como irreversivel 0 divorcio 
entre critica e opiniao. E na Viena do principio do seculo XX, 
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a frente de Die Fackel, Karl Kraus garantia que 0 jornalismo 
cornia 0 pensamento (Bouveresse: 2001). 

Fazendo hoje uma analitica da actualidade ciberespacial, 
Bragan~a de Miranda (1995: 129-148), considera a actual 
utopia tecnol6gica de uma agora virtual como a forma final da 
sobrevivencia simulacral do Espa~o Publico. E denunciado 0 

velho esquema mitico, que do Jardim do Eden a Torre de Babel, 
e a sua actual transla~ao na ideologia da cibercultura, fantasia 
uma sociedade de conhecimento total e de comunicas:ao 
universal. 

<2.!tando nos anos setenta do seculo passado Pierre Bourdieu 
(1973) escreveu "L'opinion publique n'existe pas", 0 que ai se 
jogava, a meu ver, era ja a denuncia de uma fiCS:ao idealista 
e universalista de Espa~o Publico, uma fic~ao de que se 
alimentam os media, eles que, alias, a criaram. Na mesma ordem 
de ideias, de uma fic~ao idealista e universalista de Espa~o 
Publico, como espa~o do consenso social, Daniel Bougnoux 
(2002: 277) fala hoje da conivencia fatal entre media, empresas 
de sondagens e politicos. 

Especbiculo e emofiio 

A actual16gica mediatica inscreve-se na concep~ao c1assica 
do espectaculo, teorizada nos anos sessenta por Guy Debord, e 
exprime 0 principio da estetiza~ao do mundo, ao administrar
nos, a todo 0 tempo, "terror sem horror, como~ao sem emo~ao, 
compaixao sem paixao" (Cruz, s.d.:112). 

o horror, a emo~ao e a paixao sao sentimentos dinamicos, 
sao sobressaltos, desassossegos da alma, que conduzem a 
ac~ao. Sao a antecamara da ac~ao critica e da ac~ao politica. 
Em contrapartida, 0 terror, a como~ao e a compaixao sao 
sentimentos passivos e extaticos. Paralisam-nos, 0 que significa 
que correspondem a uma adesao ao estado do mundo. 

Com terror, como~ao e compaixao, os media exacerbam 
a nossa sensibilidade, travestindo de uma euforia puxada 
a manivela a aventura humana. Por exemplo, a exposi~ao 
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publica da dor privada, seja consentida, ou seja feita a revelia 
dos direitos individuais, assim como ° recurso frequente a 
formas de discurso intimistas e a estimulos de presentismo e 
como<;ao, configuram uma especie de exacerba<;ao do emotivo, 
propria de um tempo que sentimos como melancolico, um 
tempo que ja nenhum sentido historico destina, por nao ser ja 
comandado pe10 principio escatologico, que The garanta uma 
emancipa<;ao final (Martins, 2002 b: 75). 

Submetidos a logica do espectaculo, ou seja, empolgados 
pe1a excita<;ao e pe1a euforia, os media constituem ° reverso, 
todavia, de uma sociedade apatica, adesivista e capitulacionista. 
Nas palavras de Debord (1991: 16), "a sociedade moderna 
acorrentada [ ... ] nao exprime senao 0 seu desejo de dormir". 
Eo espectaculo "e 0 guardiao deste sono" (ibidem). 

A emo<;ao, ate hi pouco erradicada do discurso jornalistico 
pe10 desejo de objectividade, regress a agora em frenesim, 
numa intima<;ao da sensibilidade exacerbada, e regressa tanto 
na imprensa tabloide, como tambem na imprensa dita de 
referencia. Mais do que fazer "l'eloge de la raison sensible" 
(Maffesoli, 1996), a informa<;ao e hoje agitada pe10 pathos, 
ou seja, pe1a intensidade, pe1a euforia, pe1a excita<;ao e pela 
efervescencia, a ponto de 0 jornalismo se estar a refundar 
como uma profissao quase irreconhecivel. Ao discurso 
distante, racional, objectivo, referencial, op6e-se hoje um 
discurso sensivel, comovido e efervescente, um discurso 
exacerbado emocionalmente. E e a tres niveis que a narrativa 
jornalistica euforiza a experiencia humana: por um lado, 
exprime a exacerba<;ao dos proprios acto res da noticia; por 
outro lado, declina uma agita<;ao efervescente dos jornalistas, 
justificada pela impossibilidade de resistirem ao ape10 sensivel 
da condi<;ao humana; finalmente, intensifica a emo<;ao no 
publico, seja ele leitor, ouvinte ou te1espectador. 

Ha, porem, neste "fazer-se sentir" dos media, nesta 
"experiencia do presente", nesta experiencia da £l.agnlncia do 
permanente nascimento do mundo, como podemos dizer numa 
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glosa a Mario Perniola (1993: 104), uma especie de desespero, 
uma avidez e voracidade, que resultam numa "confusao entre 
informa<;ao e sensacionalismo" (Oliveira, 2005). Estimular 
sentidos com 0 fervor da actualidade e, todavia, urn sortilegio 
que, no inicio do seculo XX, Karl Kraus reconhecera a 
imprensa, dada a sua voca<;ao para transformar "emo<;oes e 
paixoes moderadas em histeria e folia, [ ... ] o.orgulho nacional 
em delirio nacionalista e em xenofobia e [ ... ] 0 medo em 
panico" (Bouveresse, 2001: 51). 

Dado este enquadramento, a questao que eu gostaria de 
colocar e a seguinte: fazendo-se sentir, os media nao querem 
que pensemo§. Por exemplo, quando estao em causa tragedias 
e catastrofes, acidentes mortais, actos tresloucados que 
semeiam sofrimento e morte, crimes hediondos que desafiam 
qualquer racionalidade, e tambem, efeitos de uma qualquer 
catastrofe natural, seja temporal, terramoto ou cielone, 0 

angulo de observa<;ao, ou seja, a perspectiva escolhida, e 0 de 
um deliquio de emo<;oes e 0 efeito que se segue e 0 de um 
fasdnio paralisante. 

Nestas circunstancias, nao existe lugar para 0 menor 
questionamento. Esta e, todavia, uma dimensao de analise que 
se situa ao nivel daquilo que e dito e mostrado pelos media .. 

Mas importa ir mais aiem, nomeadamente quando falamos de 
uma realidade tao sensivel como a da mediatiza<;ao de actos 
tresloucados, que semeiam sofrimento e morte, ou de crimes 
hediondos, que desafiam qualquer racionalidade. 

As propostas de Elisabeth Noelle-Neumann (1984) na 
sua "teoria da espiral do silencio" ajudam-nos, entretanto, a 
considerar essas dimensoes. A teoria de Noelle-Neumann 
insiste sobretudo num aspecto particular. Refiro-me ao facto 
de os meios de comunica<;ao social poderem operar em espiral. 
Dada a natureza gregaria do hom em, propoe Noelle-Neumann 
que cada um de nos tende a aproximar-se daquilo que pensa 
ser a opiniao maioritaria em determinado momento. Nestas 
circunstancias, ao reproduzirem a ordem dominante, os media 
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contribuiriam para impedir 0 isolamento social do individuo. 
Todavia, ao centrarem-se nas opinioes dominantes, os media 

deixam de fora do plateau da noticia nao apenas fen6menos 
sociais importantes, como tambem muitos dos seus actores, 
condenando-os desse modo ao silencio. 

Neste entendimento, e tao importante interrogar os actos 
tresloucados, que semeiam sofrimento e morte, ou os crimes 
hediondos, que desafiam qualquer racionalidade, como 
discutir aquilo que os jornais deixam de fora das suas paginas 
e os jornais radiof6nicos e te1evisivosnao inserem nos seus 
alinhamentos. Estou a pensar nas fontes que nao sao ouvidas, 
nos angulos de observas:ao que nao sao tidos em conta e, 
sobretudo, tenho em atens:ao 0 desenvolvimento de casos que, 
de urn momento para 0 outro, saem da agenda mediatica sem 
chegarem a ter qualquer desenlace no espas:o publico. 

Fechamento e abertura do espafo publico 

Na perspectiva em que me coloco, pode dizer-se que e 
indiscutivel a responsabilidade dos media, tanto pe1as suas 
encenas:6es, simulacros e euforias, como pe10s seus silencios, 
truncagens e evasivas, num fecham~nto da democracia. E sem 
duvida de uma grande equivocidade 0 pape1 que os media hoje 
desempenham nas nossas sociedades, com 0 pais real e os seus 
problemas a nao terem correspondencia com a encenas:ao 
mediatica que deles e feita. E os reguladores dos media, 

assinalados por alguns autores, por urn lado 0 dinheiro (ou 
seja,o Mercado), por outro lado a politica (isto e, 0 Estado), 
nao estao a altura de explicar a actual estetizas:ao da politica 
e do Espas:o Publico, ambos convertidos, por este meio, num 
espas:o agitado, excitado, sobreaquecido, que se esgota em 
sensas:ao e emos:ao (Martins, 2005). 

Por sua vez, a tecnica, designadamente as novas tecnologias 
da informas:ao, do multimedia as redes ciberneticas e aos 
ambientes virtuais, permite que se formule a questao estetica, 
dada a ligas:ao que a tekne estabe1ece hoje com a bios, mas nao 
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permite resolve-lao A ideologia estetica corresponde a proposta 
de um pensamento ontologico e despolitizado, configurando 
uma especie de "situacionismo, disposto a fruir daquilo que se 
apresenta, daquilo que se da aver, daquilo que se da a viver" 
(Maffesoli,2000: 100). Diante do mundo, pois, nenhuma luta 
e nenhum protesto; apenas acomoda<;ao, aceita<;ao e adesao. A 
ideologia estetica significa, com efeito, 0 abandono do registo 
critico, epistemologico e politico. E a necessidade da sua 
dissolu<;ao obriga a que se considere, num primeiro momento, 
o "bloco alucinatorio" (Miranda, S. d.:101) que na actualidade 
a tecnica compoe com a estetica. 

A conjun<;ao da metafora tecnologica com a metafora 
biologica, que faz funcionar num mesmo plano razao e 
emo<;ao, tecnica e estetica, e pelo menos desde os anos sessenta, 
o objecto de uma radical interroga<;ao feita por varios autores a 
cultura. Neste entendimento, os media, e fundamentalmente as 
novas tecnologias da informa<;ao, nao apenas realizam a razao 
como controlo, como simultaneamente modelam a nossa 
sensibilidade e emotividade, produzindo 0 efeito alargado de 
uma estetiza<;ao do quotidiano (Miranda, 1998). 

Mas nao e apenas a tecnica que concorre para um 
fechamento da democracia. Tambem a profissionaliza<;ao da 
opiniao e a vedetiza<;ao dos opinionistas vao nesse sentido, ao 
produzirem 0 efeito conjunto de rarefac<;ao, vampiriza<;ao e 
invertebraliza<;ao do pensamento. Rarefazem 0 pensamento, 
pelo facto de os opinionistas serem sempre os mesmos, 
alem de cada vez menos opinionistas falarem de cada vez 
mais assuntos. Vampirizam 0 pensamento, uma vez que os 
opinionistas glosam, a todo 0 tempo, um reduzido numero 
de opinionistas, de um igualmente reduzido numero de 
meios de comunica~ao, influentes no panorama mundial. 
Invertebralizam 0 pensamento, dado os media criarem 
consensos for<;ados. Mudos diante do curso do mundo, nao 
exercem 0 pensamento crftico e nao concorrem para nobilitar 
a diferen<;a e 0 dissenso (Perniola,2005). 
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Notas finais 

ConcIuo 0 meu ponto de vista, com uma palavra final sobre 
os efeitos emancipadores, que tambem residem nos media 
como possibilidades. Estando nos hoje privados de normas 
universais que nos destinem, e com 0 Mercado e 0 Estado num 
torvelinho vao para as substituirem, vivemos urn tempo em 
que os media nao podem deixar de dizer a crise desta epoca, 0 
seu mal-estar e a sua me1ancolia, embora tambem nao possam 
deixar de figurar 0 horizonte de uma comunidade partilhada, 
que sonhe com a redens:ao do humano, no combate por uma 
"democracia a vir". 

Remontando a Aristote1es, gostaria de glosar a sua ideia de 
equilibrio, decorrente da conjugas:ao dos conceitos de logos, ethos 
e pathos. Argumentei que os media se esgotam hoje, cada vez 
mais, em pathos (emos:ao). Mas 0 pathos nao e razao suficiente 
para a construs:ao de uma sociedade democnitica. 0 logos, 
no sentido de uma razao critic a, e 0 ethos, no sentido de urn 
caminho para a acs:ao, sao condis:6es necessarias ao exerdcio da 
cidadania. Nestas circunstancias, apenas no respeito pe10 logos 
e pela ethos, os media poderao realizar-se como instrumentos 
essenciais da democracia. 
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