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Novos D izeres N ovos Fazeres

In t r o d u ^ ao

I n t e r s e ^ o e s  e n t r e  P o l i t i c a , M id ia  e  T e c n o l o g i a : 

Novos DIZERES, NOVOS FAZERES

E lizabeth  C h ristin a  de A ndrade L ima

E com muito prazer que trazemos a publico a presente coletanea. Ela e resulta- 
do da convergencia entre diferentes pesquisas e reflexoes levadas a cabo no Grupo de 
Pesquisa do CNPq: Antropologia da Politica, Cultura Midiatica e Praticas Politicas.

O Grupo teve inicio no ano de 2011 e de la pra ca, atraves do esforqo de pro- 
fessores e alunos, a ele vinculados, uma exitosa produqao foi realizada.

Os artigos que compoem esta coletanea contam com a contribui^ao de pro- 
fessores, pesquisadores e alunos de varias instituiqoes: UFCG, UFPB, UEPB, FACI- 
SA; de varios Cursos de Graduacao: Ciencias Sociais, Comunicacao Social, Direito e 
Historia; de varios Programas de Pos-Graduacao: PPGCS (UFCG), PPGS (UFPB), 
bem como do CIFOP/UTAD (Portugal), e de varias pesquisas desenvolvidas com a 
colabora^ao de bolsistas e voluntaries PIBIC/PIVIC, Mestres, Doutores, Mestran- 
dos e Doutorandos.

Os artigos, num total de dezessete, encontram-se divididos em quatro partes, 
correspondentes as linhas de pesquisa do referido Grupo, quais sejam: Cultura, 
Midia e Praticas Politicas; Novas Tecnologias, Sociabilidade e Politica; Mulher 
e Politica e Historia e Culturas Politicas.

A linha Cultura, Midia e Praticas Politicas centra-se no debate sobre a re- 
lafao entre cultura, midia e politica no contexto de uma sociedade espetaculariza- 
da. Destaca-se a importancia da midia como ambiente propicio a construcao de 
personagens politicos, mediados pelo discurso mitico e ritual, com vistas a instituir 
o poder de grupos politicos em um ambiente de espetaculo e de teatralizaqao. Ob- 
jetiva ainda, destacar o papel dos meios de comunicacao de massa na redefini<;ao 
dos modos de pradcar a politica formal e informal. Neste eixo situam-se os artigos: 
Performances da politica nas midias sociais: analise do debate online “ Cassio

7



Intersecoes entre Politic a, M i'dia e Tecnologia:

ao vivo” ; A atuapao da rm'dia em evidencia no campo politico: o lugar de fala 
de isenpao questionado pela produpao de conteudo da audiencia; “Fala que eu 
te escuto” e o espetaculo universal da fe e, por fim; A televisao: vozes e historias 
de interapao.

A linha Novas Tecnologias, Sociabilidade e Politica objetiva desenvolver 
discussoes sobre as relates existentes entre novas tecnologias, sociabilidades e novas 
esferas de participapao politica na sociedade. Compreender os processos de mediapao 
a partir do uso de novas tecnologias de informapao e comunicapao e suas interfaces 
com a cultura e a politica e uma das metas da linha. Visa tambem investigar o feno- 
meno das novas tecnologias sob o vies juridico, sobretudo as mudanpas nas relapoes 
de apropriapao intelectual e outros direitos individuais, advindos da cibercultura. Os 
artigos intitulados: Liberdade, compartilhamento e colaborapao: ideias para uma 
Educapao 2.0; Jornalismo reestruturado: novas rotinas produtivas na sociedade 
em rede e, Inter-relapoes: sexualidade, midia e adolescencia, compoem o referido 
eixo.

A linha Mulher e Politica objetiva problematizar a instituipao do feminino 
na politica, a participapao e a disputa das mulheres por espapos de poder, a sub-repre- 
sentapao das mulheres na politica paraibana e brasileira, com enfase na reconstrupao 
das identidades de genero e nas disputas entre homens e mulheres pela imposipao da 
imagem publica. Os artigos que compoem este eixo sao: “Pior do que ser e parecer 
ser” -  estigma e relapoes de genero -  o caso da campanha de Tatiana Medeiros 
nas Eleipoes 2012 em Campina Grande-PB; Campanha eleitoral online Tatiana 
Medeiros e a construpao da imagem no Twitter, R e la te s  de Genero no Horario 
Eleitoral: analise de caso nas Eleiqoes 2012 a Prefeitura de Joao Pessoa e Con- 
tribuipoes teoricas para o entendimento do feminino na politica.

A linha de Pesquisa Historia e Culturas Politicas busca articular pesquisas 
sobre temas da nova historia politica, passando a se interessar tambem pelo “poder” 
nas suas outras modalidades, apontando para uma retomada da Historia Politica em 
termos de uma analise dos partidos politicos, das disputas eleitorais, das ideologias 
politicas e das culturas politicas. O estudo do politico vai compreender a partir dai 
nao mais apenas a politica em seu sentido institucional, mas associado as relapoes de 
poder e cotidiano da cultura. Compoem este eixo os seguintes artigos: Sobre poder 
e manutenpao de poder: a construpao e a manutenpao da imagem de Inocencio 
Oliveira em Serra Talhada; Cultura politica no Brasil da “Nova Republica” : zo- 
nas que trafegam entre o autoritarismo e a democracia e A esperanpa e o desejo
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vestido de amarelo contra a forga do Regime Militar: O processo de redemocra- 
tizagao no Brasil no olhar dos chargistas do Jornal Diario da Borborema.

Nesse mesmo norte epistemologico, os membros do Grupo produziram, ain- 
da, artigos que tentam refletir sobre temas como: as representagoes sobre o voto, as 
redes sociais que envolvem uma campanha eleitoral e a construgao dos mitos poli
ticos. Tais praticas politicas podem ser investigadas por meio dos seguintes artigos: 
Democracia no campo da cultura: o voto pensado em sua subjetividade; Redes 
sociais e capital social: uma reflexao teorico-metodologica e Sobre o Mito Poli
tico na contemporaneidade.

O artigo Performances da politica nas midias sociais: Analise do debate 
online “Cassio ao vivo” , escrito por Rostand de Albuquerque Melo, busca articular 
o conceito de performance na analise de estrategias de comunicagao politica, mais 
especificamente no uso e adequagao dos candidatos a linguagem das Midias Sociais 
na internet, a exemplo do Twitter. O autor adota como caso especifico a descrigao 
e interpretagao do debate on-line “Cassio Ao Vivo”, promovido pelo candidate a 
Senador Cassio Cunha Lima durante a campanha eleitoral de 2010 na Paraiba. Para 
tanto, aplica, na analise, pressupostos construidos em torno do debate sobre a nocao 
de performance.

O artigo de Antonio Simoes Menezes, intitulado A atuagao da midia em 
evidencia no campo politico: o lugar de fala de isengao questionado pela produ- 
gao de conteudo da audiencia busca analisar como as “Organizagoes Globo” visam 
construir uma imagem de isengao e apartidarismo para seus conteudos jornalisticos, 
ate mesmo quando estes sao confrontados pelos relates produzidos por grupos da 
sociedade civil organizada e publicados na internet. O corpus do artigo e formado 
pelo documento “Principios Editorials das Organizagoes Globo”, editado em agosto 
de 2011, e o “Editorial da Rede Globo sobre a morte de cinegrafista”, veiculado no 
Jornal Nacional em 10 de fevereiro de 2014. A analise e baseada na pragmatica, 
metodo adequado para compreender a intengao dos enunciadores de um determi- 
nado discurso. O documento, que subjaz ao conteudo editorial de jornais, portais, 
emissoras de radio e de televisao, busca ser o fiador de um lugar de fala de isengao 
para os produtos jornalisticos das Organizagoes Globo.

O artigo de Cleoneide Moura do Nascimento, intitulado “Fala que eu te 
escuto” e o espetaculo universal da fe, analisa o conteudo do programa “Fala que 
eu te escuto”, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), veiculado nas madru- 
gadas pela Rede Record. Aborda majoritariamente a dimensao espetacular de seu
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conteudo, a partir das reflexoes obtidas atraves dos depoimentos e testemunhos dos 
telespectadores e dc referenda a bibliografia especializada, analisando a utiliza^ao de 
tecnicas midiaticas utilizadas pela IURD no programa e como estas se relacionam na 
construpao do espetaculo religioso, bem como verificando se esta dimensao espeta- 
cular constituiu um dos principals fatores responsaveis pelo aumento da visibilidade 
social alcanpada por essa religiao no espa^o publico.

O artigo de Goretti Maria Sampaio de Freitas, intitulado A televisao: vozes 
e historias de intera^ao traz ao leitor a problematica entre o consumo dos meios 
midiaticos e a constru^ao da identidade cultural dos jovens, ou seja, no mundo em 
perspectiva, literalmente atravessados por instrumentos midiaticos que nos plugam, 
conectam e que nos fazem interagir com tudo que se sucede e se transmuta ao nosso 
redor. Nesse mundo de intera^oes midiaticas, em que os jovens criam espapos de or- 
ganizacoes e relapoes, tendo acesso a varias referencias culturais, constituidas por um 
conjunto heterogeneo de redes de significados, o artigo analisa de que forma estes 
mesmos jovens constroem suas identidades culturais numa interface com a midia te- 
levisiva, investigando como se posicionam frente a difusao dos produtos midiaticos 
e em que medida tais produtos contribuem para as suas construpoes identitarias.

O artigo escrito por Joao Ademar de Andrade Lima, Geraldo Magela Freitas 
Tenorio Filho, Salome Margot Melo Ferreira e Luiza Gabriela Barros de Oliveira 
Freire, intitulado Liberdade, compartilhamento e colaborapao: ideias para uma 
Educapao 2.0 e resultado de digressoes surgidas, sob a orientapao do primeiro au- 
tor, junto a bacharelandos cm Direito, iniciados a produpao cientifica avan9ada a 
partir do Grupo. No texto, por meio de um construto advindo de recortes doutri- 
narios educacionais, “ciber-socio-filosoficos” e juridicos, teorizam-se algumas das 
novas questoes culturais surgidas acerca do uso aberto e colaborativo de conteudo 
academico-cientifico disponibilizado na web para fins educacionais, sob uma nova 
perspectiva de (des)apropriapao autoral patrimonial, por parte dos receptores tanto 
como dos emissores, numa nova logica subjetiva de democratiza^ao do conheci- 
mento em face das necessidades informativas prementes da chamada Sociedade da 
Informa^ao. Para tal, aborda a genese do Open Science!Education e, deles, seus no- 
vos aspectos legais.

O artigo de Veronica Almeida de Oliveira Lima, intitulado Jornalismo 
reestruturado: novas rotinas produtivas na sociedade em rede discute as mudan- 
9as contemporaneas na rotina do profissional de jornalismo, levando em conta suas 
praticas cotidianas e condipoes de trabalho diante do regime de acumulapao flexivel
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e das novas tecnologias digitais de producao de linguagem. Para a autora, a dinami- 
ca capitalista pos-fordista e as novas ferramentas de comunica$ao introduzidas na 
vida profissional afetaram diretamente nao so o processo produtivo, mas criaram 
um novo tipo de trabalho e, consequentemente, um novo perfil de trabalhador, 
agora multimidia e preocupado nao apenas com a audiencia, mas tambem com os 
percursos midiaticos dessa audiencia. Diante desse novo quadro comunicacional, o 
jornalista tern sua atividade produtiva transformada dentro de uma nova estrutura 
produtiva que necessita de trabalhadores polivalentes/flexiveis que, dentro de uma 
logica capitalista de producao, necessitam sistematicamente renovar suas habilidades 
se abrindo para novas competencias profissionais.

O artigo Inter-rela9oes: sexualidade, midia e adolescencia, escrito por Be- 
tania Maria Oliveira de Amorim, problematiza a articula^ao entre a midia e suas 
influencias no comportamento dos adolescentes, no que se refere a sexualidade. Para 
a autora, tal articulacao se revela um importante campo de investigaqao, visto que 
os veiculos midiaticos, ao transmitirem informa^oes direcionadas a este publico, 
ofertam modelos de se “ser” sujeitos atraves dos seus discursos, suas representa^oes, 
seus interesses e valores. Considera que a midia e um instrumento de mediacpao que, 
ao mesmo tempo em que participa do processo de constitui^ao dos sujeitos, retrata 
um contexto cultural e social construido e transformado por estes sujeitos. Assim, a 
autora busca compreender como os adolescentes absorvem os conteudos relaciona- 
dos a sexualidade presentes nos meios de comunicacao e em que medida os discursos 
veiculados por estes tern influenciado na forma como concebem a sexualidade.

O artigo escrito pelas autoras Elizabeth Christina de Andrade Lima e Josileide 
Carvalho de Araujo, intitulado “Pior do que ser e parecer ser” -  estigma e re d o e s  
de genero -  o caso da campanha de Tatiana Medeiros nas Elei^oes 2012 em 
Campina Grande-PB, problematiza o estigma e discriminate de genero sofrido 
pelas mulheres que disputam espatpos de poder. O caso em analise e a construcao da 
imagem publica da candidata a prefeita de Campina Grande-PB, Tatiana Medeiros 
(PMDB), nas elei^oes 2012. Durante a referida campanha se espraiou um eficiente 
“circuito de boatos”, que se propagou na cidade, de que a candidata, apoiada pelo 
atual prefeito, Veneziano Vital do Rego, dele seria amante. Tal boato caiu como uma 
“bomba” na cidade e, a despeito de toda a vida pubica da candidata, anterior a sua 
propria insergao na vida politica, sobretudo pelo fato de ser medica, reconhecida 
localmente como uma excelente profissional, filha tambem de medico e de nome de 
familia tradicional local, nao foi suficiente para, de certa maneira, sufocar o boato
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construido. Pesou ainda contra a candidata, um outro forte estigma: o de ser uma 
mulher separada e mae de ties filhos, de dois relacionamentos. A fama de “amante de 
homem casado”, de ser a “outra”, de ser uma mulher independente e liberada sexual- 
mente, ajudaram na construijao de uma imagem publica altamente estigmatizada e 
resistente a uma sociedade e cultura marcadas pelo preconceito e discrimina^ao con
tra as mulheres e a quern “ousa” ser diferente. Enfim, intentam as autoras demons- 
trar que a candidata foi, injustamente, vi'tima de um eficiente “circuito de boatos”, 
cujo principal fim foi o de desestabilizar e enfraquecer a sua campanha eleitoral.

No artigo intitulado Campanha eleitoral online Tatiana Medeiros e a cons- 
tru^ao da imagem no Twitter, os autores Luiz Bezerra e Gloria de Lourdes Freire 
Rabay apontam que as campanhas eleitorais sao expressivas sobre os significados e 
valores sobre a vida politica. A midia se configura conto “arma” politica, ja que e 
partir dela que candidato/as disseminam promessas e a imagem publica que deseja 
passar. Sendo assim, o artigo analisa o uso das redes sociais online pelas mulheres da 
politica formal da Paraiba, a fim de propagar suas informagoes politicas e projetarem 
suas imagens publicas, redefinindo a maneira de fazer campanha. Este artigo preten- 
de mostrar um panorama sobre a campanha feita no Twitter por Tatiana Medeiros 
do Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB) durante o pleito muni
cipal de 2012, de julho a outubro, em Campina Grande-PB.

Ja o artigo escrito por Jessica Feijo e Gloria de Lourdes Freire Rabay, intitu
lado R ela te s  de Genero no Horario Eleitoral: analise de caso nas Elei^oes 2012 
a Prefeitura de Joao Pessoa analisa, a partir do conceito de genero, o discurso e o 
modo de endere^amento presentes no Horario Gratuito de Propaganda Eleitoral de 
Luciano Cartaxo (PT), durante a campanha a Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
-PB, em 2012. O objetivo e compreender como o politico percebe o papel da mu
lher, do homem e das relates de genero a partir do guia eleitoral, um dos maiores 
produtos de comunica^ao politica, diante de uma das campanhas mais concorridas, 
daquela cidade, nos ultimos anos. O estudo indica um paradoxo na propaganda te- 
levisiva do candidato, pois apesar de reconhecer a demanda por equidade de genero, 
traz uma representaqio em geral de “mulher” e “homem” presos a valores que perpe- 
tuam a subordina^ao daquela, a medida que reitera sutilmente o “lugar comum” da 
mulher, entre a preocupa^ao com a casa e os filhos, e do homem, entre o trabalho na 
rua e a vida publica.

O artigo intitulado Contribui£6es teoricas para o entendimento do fe- 
minino na politica, escrito por Cosma Ribeiro de Almeida apresenta uma reflexao
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teorica sobre as possiveis problematicas relacionadas a participafao da mulher na 
politica. Tendo em vista que o numero de mulheres politicas na atualidade tem 
sido crescente nao so no Brasil, mas em varias partes do mundo, apesar de um lento 
avanco, o conhecimento teorico e empirico nos revela ainda o forte preconceito con
tra as mulheres na disputa por espa^os de poder. O artigo propoe questionamentos 
perpassados pela cultura masculinizada e pelos papeis sociais designados a homens e 
mulheres na sociedade brasileira. O artigo busca responder as seguintes questoes: de 
que forma as mulheres constroem a sua imagem publica? Como fazem uso de seus 
discursos para criar uma “especificidade do feminino”? Como e em que medida seus 
discursos buscam construir uma singularidade do feminino?

O artigo escrito por Jose Ferreira Junior, intitulado Sobre poder e manuten- 
fao de poder: a construfao e a manuten^ao da imagem de Inocencio Oliveira 
em Serra Talhada, objetiva construir uma reflexao de como se instituiu a imagem 
publica de Inocencio de Oliveira, conhecido parlamentar e representante da familia 
Oliveira, no Estado de Pernambuco; intenta, ainda, apresentar as estrategias utiliza- 
das pelo referido politico na busca de conserva^ao da imagem construida. Por fim, 
busca demonstrar como se processa, do ponto de vista da equipe capitaneada pelo 
politico, a manuten^ao e fidelidade eleitoral e a captura de novos eleitores.

O artigo escrito por Michelly Pereira de Sousa Cordao, com o n'tulo Cultura 
politica no Brasil da “Nova Republica” : zonas que trafegam entre o autoritaris- 
mo e a democracia chega a nos em boa hora, pois, exatamente 2014 e o ano em que 
se “comemora” os cinquenta anos do “golpe civil-militar” no Brasil e em que intelec- 
tuais vem promovendo um conjunto de reflexoes sobre sua memoria. Por essa razao, 
importa para nos, cientistas sociais, envolvermo-nos em discussoes acerca da relaijao 
democracia-autoritarismo no ambito da cultura politica brasileira. Neste sentido, 
o artigo chama a aten^ao para as interfaces entre esses dois conceitos no ambito da 
“transi?ao democratica brasileira”, explorando, sobretudo, o periodo da sucessao do 
Presidente Joao Figueiredo. As analises sao feitas a partir do uso que a pesquisadora 
realizou da imprensa escrita da epoca, sobretudo dos jornais Folha de Sao Paulo e 
Jornal do Brasil. Na esteira disso, preocupa-se tambem em problematizar os signifi- 
cados que politicos desse contexto deram a palavra “democracia”, transformando-a 
num artifice atraves do qual era possivel se conservarem no poder.

O autor Jose Emerson Tavares de Macedo, em seu artigo A esperan^a e o 
desejo vestido de amarelo contra a for^a do Regime Militar: O processo de rede- 
mocratizaf ao no Brasil no olhar dos chargistas do Jornal Diario da Borborema,
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objetiva analisar algumas das representagoes comicas sobre o processo de redemo- 
cratiza^ao no Brasil, bem como das “Diretas Ja” , que foi um movimento de cunho 
politico, que se espalhou pelo Pais em busca de um novo representante politico que 
fosse escolhido atraves de elei9oes diretas. Em meados de 1983 as oposi9oes lan9am a 
campanha por elei9oes diretas para Presidente da Republica. Essas mudanqas foram 
apropriadas e representadas de forma comica pelos cronistas do tra90 dos quais des- 
taca: Afonso Marreiro e Fred Ozanan. O modo como esses chargistas representaram 
os eventos e personagens da politica brasileira, ajuda a compreender o governo da 
epoca e o movimento das “Diretas Ja”. Propoe analisar os desenhos humoristicos 
publicados pelo jornal Diario da Borborema para identificar a inten9ao destes cartu- 
nistas atraves de seu tra9o respectivo. Neste sentido, toma o humor como um texto 
politico, analisando as representa9oes sobre as “Diretas Ja” nas charges elaboradas 
pelos citados chargistas.

O artigo intitulado Democracia no campo da cultura: o voto pensado em 
sua subjetividade, escrito por Cyntia Carolina Beserra Brasileiro, analisa como tern 
sido pensada a democracia, especialmente o voto no Brasil, reiterando a importancia 
de um estudo que traz a questao da subjetividade e da motiva9ao do eleitor, dimen- 
sionando o voto a novos lugares de racionalidade. Toma, como referenda, pesquisa 
dissertativa acerca das motiva9oes do voto e do comportamento eleitoral na cidade 
de Campina Grande-PB, no cenario de elei9oes em 2010, com o objetivo de se fazer 
uma analise antropologica do voto. Deste modo, revisiona algumas abordagens so
bre o voto, sinalizando como o modelo democratico suscita uma gama explicativa, 
algumas vezes pautadas nas ausencias e de como se pode, mediante um estudo que 
parte das subjetividades, das redes de sociabilidade do eleitor, compor novos signifi- 
cados da a9ao do eleitor na escolha do seu candidato.

O artigo intitulado Redes sociais e capital social: uma reflexao teorico- 
metodologica, escrito por Isabelle Costa Pereira e Elizabeth Christina de Andrade 
Lima, objetiva analisar o conceito de capital simbolico relacionando-o com a noqao 
de redes sociais, buscando compreender como e ate que ponto as intera9oes sociais 
podem auxiliar na constitui9ao de diferentes formas de capital social e como estas 
formas podem trazer a tona certas particularidades e relevancias nos estudos de caso, 
especialmente sob a denomina9ao de grupos sociais. Para demonstrar o potencial 
teorico e metodologico da analise de redes sociais na compreensao do capital social, 
apresentam algumas analises a respeito de um estudo de caso sobre a participapao
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em campanhas eleitorais municipals de iideres de associa9oes de bairros populares 
no ambito das rela9oes comunitarias.

No artigo escrito por Ada Kesea Guedes Bezerra, intitulado Sobre o Mito 
Politico na contemporaneidade, podemos encontrar a tese de que as disputas e 
atua9oes politicas sao perpassadas nao apenas por escolhas racionais, mas transitam 
tambem pelo campo da subjetividade e das emoqoes. O homem e um ser simbolico, 
seja ele moderno ou aquele das sociedades arcaicas. A subjetividade das imagens e 
do imaginario sempre permearam suas a9oes. Para adentrar o imaginario coletivo, 
e comum na historia da politica o uso de mitologiaspoliticas na constru9ao de ima
gens publicas. Tal pratica se fez ao longo dos seculos, em diferentes sociedades e se 
apresenta, na contemporaneidade, mais atual do que nunca, sob a perspectiva do 
mito politico contemporaneo. Argumenta ainda a autora que o mito politico nao 
e simplesmente um fenomeno, uma pessoa, um partido ou uma ideia, mas sim a 
representaqao que se faz de determinados fenomenos, pessoas ou ideias.

Os leitores, eu espero, tambem farao dessa obra as mais diferentes leituras, 
potencializando ainda mais a diversidade que a constitui e a possibilidade de novas 
interse9oes entre os estudos de Politica, Midia e Tecnologia, com a clareza de que o 
refor9o dos trabalhos aqui reunidos nao pretende esgotar a riqueza e a variedade das 
contribui9oes que tais interse9oes provocam, mas apresentam uma amostra de sua 
importancia e da pluralidade de caminhos que ela permite tra9ar.
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P e r f o r m a n c e s  d a  p o l i t ic a  n a s  m i d i a s  s o c i a i s : a n a l i s e  d o  d e 

b a t e  ON-LINE “ C a SSIO Ao Vivo”

R ostand de A lbuquerque M elo

i . I n t r o d u ^ a o

Perceber o jogo politico enquanto performance. Este e o ponto de partida da 
analise que propomos sobre o uso das midias sociais na campanha eleitoral de 2010 

na Paraiba. O objetivo e observar e descrever as estrategias de constru^ao de um 
modo de fala e gestualidade performatica, adotado no exercfcio do convencimento 
e na tentativa de estabelecer vinculos de adesao entre candidatos e eleitores. O ‘pro- 
tagonista’ da analise, neste caso espedfico, e o senador Cassio Cunha Lima (PSDB1) 
durante a realiza^ao de um debate on-line interativo promovido durante a disputa 
eleitoral que o elegeu para a mais alta casa do parlamento brasileiro. O recorte desta- 
ca um modelo de intera^ao estabelecido a partir da transmissao ao vivo, via internet, 
de um debate onde o candidato respondia a perguntas enviadas por internautas 
atraves do microblog Twitter. A partir das contributes de autores como Goffman, 
Schechner, Bauman, Briggs, Geertz e Balandier para os estudos da performance, 
analisamos a atua^ao performatica do ator politico em questao em um processo 
de adapta^ao a uma nova linguagem comunicativa viabilizada pelo uso das midias 
sociais, amplificando o carater estetico e o apelo emocional da performance politica.

2. D e FININDO  O CENARIO: N O gO ES CONCEITUAIS SOBRE PERFORMANCE NAS 

INTERAgOES SOCIAIS

Para estabelecer uma relagao entre a nocao de performance e o campo da po
litica, adotamos como ponto de partida a perspectiva proposta por Richard Schech
ner, considerando que esta abordagem contribui para perceber e enfatizar a eficacia

1 PSDB: Partido da Social Democracia Brasileira.
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social do ato performatico. Schechner (1988, 1993) percebe que a performance coe- 
xiste com a condi^ao humana, sendo inerente a intera^ao social. Ao buscar defini- 
qoes sobre o conceito de performance, ele nao esta preocupado apenas com o signi- 
ficado, mas com a pratica da intera^ao social. A performance e percebida enquanto 
um comportamento ritualizado, permeado pelo jogo, onde praticamente toda aqao 
humana pode ser considerada enquanto performance, dependendo do contexto em 
que esta inserida. As performances demonstram e expressam dramas sociais e se 
tornam uma especie de ritual social estabelecido normativamente no interior das 
praticas cotidianas de um determinado grupo social. E atraves, por exemplo, de 
danqas e cerimoniais, que determinados grupos podem dramatizar eventos sociais 
nrais complexos, como alian^as militares, trocas economicas e disputas poh'ticas. 
Neste sentido, Schechner (1988) distingue o carater efetivo e o carater ludico da 
performance, demonstrando que toda encenaqao possui certa eficacia. Uma troca 
economica, por exemplo, expressa o carater efetivo de uma pratica social, enquanto 
que uma determinada dan^a rituah'stica relacionada a essa mesma troca economica 
expressa a diversao, o ludico, sendo assim a performance da troca, ou seja, a apresen- 
taijao performatica da troca. Se a performance pretende gerar uma transformaqao, 
ou seja, ser eficaz, ela pode ser considerada como um ritual, na perspectiva adotada 
por Schechner. Porem, nenhuma performance e puramente eficaz ou puramente 
entretenimento, dependendo sempre da perspectiva de analise. Ha uma dialetica 
unindo eficacia e entretenimento, onde ambos estao presentes em todas as perfor
mances, mas sempre ha um desses aspectos que predomina. Em diferentes culturas 
e em diferentes tempos, ha um aspecto que predomina ou que vai predominar de
pendendo do contexto.

A performance nao e um espelho passivo das mudan<;as sociais, mas uma 
parte dos processos que geram mudan^a. Ela cria, e criativa e gera transforma«;6es. 
Em certos cenarios, as performances rituais sao parte de ecossistemas que medeiam 
rela^oes poh'ticas, sociais e economicas. Desse modo, Schechner (1993) aproxima as 
no<;oes de sagrado e politico, rompendo uma dicotomia classica entre o sagrado e 
o profano. O jogo ou o ritual seriam entao uma especie de segunda realidade, que 
nos possibilita experimentar tabus, interdi9oes ou riscos inerentes ao contexto social 
que habitamos. O ritual possui a capacidade de expressar disputas poh'tico-sociais, 
revelar rivalidades e estabelecer fronteiras, demarcando relates de pertencimento e 
nao-pertencimento.
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A capacidade da performance para exprimir tramas sociais mais profundas 
tambem foi destacada por Geertz ao tratar do sistema polftico-teatral da cultura ba- 
linesa, exemplo interessante para fomentar a discussao sobre o aspecto performatico 
dos atos de convencimento e persuasao inerentes a retorica e ao gestual da pratica 
polftica. Geertz (1991) reconstitui etnograficamente o Negara, estado-teatro balines 
do seculo XIX. Nesse contexto, nao era o teatro que servia a polftica, mas a polfdca 
que servia ao teatro. Isso porque o mais importante, nessa sociedade analisada por 
Geertz, era a dramatiza^ao presente em varios rituais e nos diversos atos da vida 
cotidiana.

Os balineses, em geral e nao so nos rituais da corte, encenam as suas 
ideias mais englobantes de como as coisas sao em ultima instancia 
e, logo, do modo como os homens devem agir, atraves de si'mbolos 
sensiveis imediatamente apreensiveis -  um lexico de esculturas, flores, 

danfas, melodias, gestos, canticos, ornamentos, templos, posturas e 
mascaras -  mais do que qualquer conjunto ordenado, discursivamen- 

te apreensi'vel, de cren^as explicitas. (GEERTZ, 1991. p. 132).

Geertz faz uma incursao antropologica nos dados historicos para tentar re- 
construir etnograficamente como era a sociedade balinesa antes da coloniza^ao. Tra- 
ta-se de uma etnografia de algo que nao existia mais, de um passado marcado por 
grande pompa, teatro e performances. Ele observa e destaca ritos proibidos pela 
colonizatpao holandesa, que combateu o Negara ate conseguir acaba-lo ainda na pri- 
meira decada do seculo XX. Entre os ritos destacados na analise de Geertz esta a 
cerimonia funebre de um rajah (especie de rei) realizada em meio a um elaborado 
cerimonial, solene e de proporijoes gigantescas. Estes funerais e os ritos que o corn- 
poem mobilizam praticamente todos os extratos da sociedade balinesa e, principal- 
mente, expressam as distincoes de status social dessa sociedade e os valores e cren^as 
que as fundamentam. Quanto maior o status social, mais solene e grandioso sera o 
funeral, cercado de cores, ornamentos e oferendas que incluem ate mesmo o suicfdio 
de jovens servas do rei, que se lan^am as chamas em meio aos olhares da multidao 
para acompanhar o cadaver do rajah em seu ato de cremaQo.

A etnografia do Negara observa ainda como a estrutura do palacio, com seus 
diversos palcos e arenas, e constitufda e organizada de tal modo que expressa em suas 
divisoes e compartimentos toda a complexidade da disputa por posi^oes na hierar-

23



1nterse£ 6 es entre PoUtica, M i'dia e Tecnologia:

quia balinesa e sua rek(;ao, ou justifica^ao, com o cosmos, aspecto sobrenatural ou 
divino. Geertz (1991. p. 144) afirmaque “olhar para o palacio como uma cole9ao de 
palcos, nos quais dramas exemplares sobre ascendencia e subordina^ao eram repre- 
sentados diversas vezes, clarifica o seu ordenamento espacial”. Os palacios eram con- 
cebidos como se fossem “copias do cosmos” e os reis “(cones da autoridade divina”.

Desse modo, o autor propoe olhar para as performances para alcan^ar a or- 
dem social, neste caso onde a a^ao performatica esta endossando a ordem vigente, 
demarcando confrontos de hierarquias e status que permeiam os varios ‘lugares’ da 
experiencia em Bali, numa grada<;ao entre publico e privado. O confronto entre 
deuses e homens se da nos espa^os sagrados, como nos palacios. Ja o embate entre 
senhores e subitos se dava no espaqo publico, enquanto o espa^o privado domestico 
era marcado pelas disputas familiares, entre conjuges ou pais e filhos, por exemplo. 
Havia ainda os espaqos impuros do confronto entre deuses e demonios. Vale res- 
saltar que como a sociedade do Negara era vista como uma extensao do cosmos, 
com homens e divindades ocupando uma mesma piramide de status, com posiqoes 
distintas. Por meio desta analise, o autor propoe que os rituais reais “levavam a cena 
os principals ternas do pensamento balines: o centro e exemplar, o status e o terreno 
do poder, a arte de governar e uma arte teatral “(op. cit. p. 152). Em suma, Geertz 
descreve um modelo que ele chama de “polftica metaforica”, expressa por meio de 
varios simbolos de soberania e poder que vao desde a desmarca^ao do status ao uso 
de simbolos de violencia e autoridade, mas passando pelo simbolismo do carisma.

O exemplo extremo de um “estado-teatro”, onde praticamente toda a^ao e 
performatica, nos serve de alerta para perceber que a experiencia polftica nao se da 
apenas nos espa90s reservados institucionalmente ao exercicio do poder, mas tam- 
bem e vivida e representada nas praticas cotidianas. Tal ressalva se faz importante 
para enfatizar que ate mesmo o sistema burocratico do estado moderno tambem esta 
cercado de simbolos, cerimoniais, ritos e performances que expressam as redoes de 
poder e as disputas pelas posi9oes de comando, bem como demarcam os lugares de 
quern detem o poder e de quern esta desprovido dele. O campo da polftica, mesmo 
em meio a racionalidade tecnica tfpica da modernidade, esta cercado de aspectos 
subjetivos e culturais expressos em discursos e performances presentes desde os pro
cesses eleitorais ate aos atos de exercicio do poder politico.

E o que tambem demonstra Balandier (1982) ao descrever a presen9a da 
teatralidade e da performance em diversos tipos de cerimoniais cxecutados nas dife-
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rentes formas de poder politico, seja em monarquias, regimes totalitarios ou demo- 
craticos, como discutiremos a seguir.

2. i  - A T ea traliza^ao da Po l It ic a

Cercado por valores, comportamentos e interesses diversos, o campo politico 
se configura como um espa^o marcado por uma forte tendencia a teatraliza^ao. A 
atuaq:ao publica de seus individuos, seja pelo discurso, gestos ou pelo cerimonial que 
cerca o poder, e caracterizada pela dramatiza^ao das atpoes sociais. Para Balandier 
(1982), todo sistema politico se constitui enquanto tal atraves de mecanismos de 
produ^ao de sentidos, criando “ilusoes”, ou melhor, exercendo sua influencia atraves 
do imaginario. E o real sendo influenciado e controlado pelo imaginario. Sistemas 
diversos e conflitantes como a democracia, o regime ditatorial, o sistema monarqui- 
co, o parlamentarismo e a republica possuem um ingrediente em comum: o drama. 
Em cada um destes sistemas existe certo nivel de teatraliza<;ao e, contemporanea- 
mente, espetacularizagao em diferentes niveis.

Balandier (op. cit) mostra que mesmo em um regime ditatorial, o cerimonial 
dos desfiles civicos e ate mesmo o uso da violencia se relacionam com uma forma de 
dramatiza^ao exacerbada da politica, assim como o ato performatico tambem ocupa 
lugar central no debate democratico ou do discurso no parlamento. As estrategias, 
os mecanismos desta dramatiza^ao variam de acordo com o sistema, porem, esta 
dramatizatpao aparece como uma caracteristica do fazer politico, identificada aqui 
por Balandier, como:

[...] todo poder politico obtem finalmente a subordinac;ao por meio 

da teatralidade, mais aparente em certas sociedades do que em outras, 

pois que suas diferen^as de civilizapio as tornam desigualmente ‘espe- 

taculares’. (1982, p.10).

Por meio da metafora onde se afirma que toda a$ao social e tida como uma 
atitude teatralizada, percebe-se que as relates de poder se dao em um “palco” onde 
agentes sociais interagem como “atores” que encenam sob as luzes da esfera publica 
uma disputa ou rela^ao de poder. Pode-se entao concluir que toda forma de poder
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exerce sua influencia atraves da teatralidade, mais evidence em algumas sociedades 
do que em outras, mas presente em todas, pois segundo Balandier (op. cit, p. 06) 
“todo sistema de poder e um dispositivo destinado a produzir efeitos, entre os quais 
os que se comparam as ilusoes criadas pelas ilusoes do teatro.” Pode-se afirmar en- 
tao que, sob essa perspectiva, governar e produzir espetaculos, assim como tambem 
aponta Schwartzenberg (1978). Esta encenaqao produz vinculos, cria laqos sociais 
e provoca a adesao a um regime ou modelo de governo. Essa pratica politica no 
cotidiano nao se da apenas na forma classica de pensar a politica como forma de 
dominaqao e perpetuacao de um regime de poder, mas como uma expressao o exer- 
cicio da politica em contextos de contradiqoes e conflitos. A quebra de um regime 
tambem e regida por uma pratica espetacular de se vivenciar a politica, afinal trata-se 
de uma ruptura e como tal tende a ser dramatica. Neste sentido, golpes e revoluqoes 
possuem algo em comum.

No contexto das sociedades industrials, os meios de comunicacao de massa 
intensificaram o processo de dramatizaqao da vida politica, tornando-a mais pro- 
xima do cotidiano. A politica deixa entao de ser algo distante e inacessivel como 
se fosse algo “sagrado” para fazer parte da rotina da sociedade, atraves dos meios 
de difusao de informaqao. Ao mesmo tempo em que este processo espetaculariza a 
politica, tambem a torna mais comum, banalizando-a. Na busca pela “quebra” da 
banalizaqao, os atores politicos buscam a representaqao do novo, do que e diferente. 
A busca pela inovaqao aparece como uma caracteristica dos novos tempos, princi- 
palmente nas sociedades democraticas. O mundo politico aparece mais acessivel e 
aberto aos governados, quebrando a aura de misterio que antes envolvia o poder. 
Segundo Balandier (op. cit), isto traz a politica para perto do cotidiano, mas quebra 
o encanto e provoca desinteresse. A midia aproxima, mesmo que de forma represen- 
tativa, o povo do palco politico e de seus personagens, por meio das imagens que 
representam estes personagens. Assim sendo, os meios de comunicacao em massa 
causam efeitos nunca antes observados em outras epocas. Aquele que pretender ser 
um lider politico deve agora saber lidar com esta nova forma de produqao simbolica 
do poder, assim como “representar” os desejos coletivos. A imagem ganha forqa so- 
bre o argumento, tornando o processo politico ainda mais “teatral”:

A muldplica^ao e a difusao dos meios de comunicacao modernos 
modificaram profundamente o modo de producao das imagens po- 
liticas. Elas podem ser fabricadas em grande quantidade, por ocasiao 
de aconcecimento ou de circunstancias que nao tern necessariamente
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um carater excepcional. Elas adquirem, gramas aos meios audiovisuais 

e a imprensa escrita, uma foripa de irradia^ao e uma presen^a que nao 

se encontram em nenhuma das sociedades do passado. Elas se tornam 

cotidianas; isto quer dizer que elas se tornam banais e se desgastam, o 

que exige renovates frequences ou a cria^ao de aparencias de novida- 

de. (BALANDIER, 1982, p.62).

A teatralizaipao do poder nao seria tao presente no cotidiano dos eleitores das 
sociedades complexas sem os grandes vefculos modernos de comunicaipao, como a 
TV, o radio, as mldias impressas e, mais recentemente, a internet. Sem estes meios 
de difusao, a teatralizaipao do poder nao teria o mesmo alcance e seria conduzida 
por “multiplas cenas locais” (BALANDIER, op. cit). Entretanto, ao considerarmos 
o exercfcio da polltica em uma perspectiva micro, deve-se observar que a atua^ao 
dos meios de comunicaipao de massa interage com aspectos particulares e comuns a 
comunidade onde o processo ocorre.

As praticas cotidianas e peculiares de uma cena local montam um cenario 
especffico onde se da a encena^ao polltica e cria enredos proprios. Valores, crentpas 
e aspectos historicos de uma comunidade especffica sao injumpoes importantes a 
disputa pelo poder local. A mfdia, por atuar no campo simbolico, nao pode ne- 
gligenciar estes fatores, mas pelo contrario, se apropria deles para construir uma 
representafao da realidade, mesmo que sob um enfoque especffico. Alem de estarem 
presentes no discurso midiatico, estes aspectos simbolicos mantem uma rela^ao de 
influencia recfproca com a mfdia, em um processo de constante construtpao e recons- 
truipao de significados. A mfdia, para Balandier, possui a capacidade de dramatizar 
toda aipao social, espalhando por toda a sociedade a encenaipao e o espetaculo, veja-se:

A dramatiza^ao generalizada, ultrapassando, portanto, os limites do 

campo politico estritamente definido, e uma caracteri'stica das socie

dades eletronicas; onde quer que naspi, as midias podem garantir sua 

difusao, e, seja qual for sua origem, ela pode receber uma significaipao 

polltica. Das formas da vida cotidiana aos produtos e eventos cultu- 

rais, tudo pode contribuir, fornecendo um pretexto ou um suporte. 

(idem, 1982, p. 69).
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Em um contexto sociocultural especffico, tomando-se como parametro o 
pressuposto fundamental da sociedade do espetaculo, as relaqoes sao intercambia- 
das ininterruptamente em uma troca simbolica que entrela<;a os valores tradicionais 
presentes na sociedade e os simbolos volateis do espetaculo midiatico. Com ramifi- 
ca^oes por toda a sociedade, o espetaculo reconfigura comportamentos e reforpa a 
dramaticidade da aQo politica, construindo novas encena^oes. Dito de outra for
ma, estas encenacoes sao imagens construidas em torno das a^oes dos individuos, 
transformando cada atitude em uma forma de expressao do espetaculo em processo 
constante de mediaQo das relates sociais em curso nos cenarios eleitorais.

3. A n a lise : as perfo rm a n c es  no  d ebate  o n -lin e  in terativo  ‘C assio  A o  V ivo ’

Um diferencial do uso das midias sociais para campanhas politicas e o poten- 
cial papel articulador que estas plataformas comunicacionais possuem entre si e em 
relaQo aos meios de comunicaQo tradicionais. Entre si por atuarem de forma sis- 
temica, promovendo a difusao de conteudos criados inicialmente para determinada 
tipo de midia social, mas que acaba sendo replicada atraves dos compartilhamentos 
pelos diversos tipos de plataformas colaborativas. E o caso, por exemplo, dos videos 
do Youtube que conseguem atrair novas visualiza^oes quando compartilhados no 
Twitter e Facebook. As midias sociais se relacionam ainda com as midias tradicionais 
ao se apropriar de sua linguagem em determinados contextos, por atuar como fator 
de difusao para produtos massivos ou ainda por possibilitarem uma ampliaqao da 
experiencia comunicacional proporcionada, por exemplo, pcla linguagem audiovi
sual da televisao, tecendo formas de interaQo e ampliaQo dos conteudos.

Neste topico discutiremos as performances inerentes a realizaQo e transmis- 
soes ao vivo de eventos politicos na internet e a promo^ao de formas de interativi- 
dade durante essas transmissoes a partir das Midias Sociais. E importante ressaltar 
que a transmissao ao vivo de um evento de campanha eleitoral e algo ainda novo e 
exclusivo no ambiente on-line, ja que a legislaijao eleitoral nao permite a transmissao 
ao vivo nos guias eleitorais de radio e TV. Quanto as emissoras de radio e televisao, 
estas podem organizar debates e entrevistas ao vivo, desde que as regras tenham sido 
acordadas entre as coliga9oes e candidatos participantes e com tempo tambem deli- 
mitado rigidamente para garantir certa isonomia.

Durante as elei^oes estaduais de 2010, foram registrados dois tipos de estra- 
tegias de transmissao on-line em tempo real de praticas politico-eleitorais. O primeiro
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refere-se a realiza^ao dos chats ou bate-papos on-line entre candidatos e internautas, 
enquanto o segundo tipo e a transmissao ao vivo de eventos de rua, principalmente 
comi'cios. E o que podemos chamar de “webcorm'cios”. Na Parai'ba, dois politicos 
utilizaram estas ferramentas de forma mais incisiva no pleito de 20 10 , adequando-se 
as possibilidades interativas proporcionadas principalmente pelo Twitter. Sao eles o 
entao candidato governador Ricardo Coutinho (PSB2) e o entao candidato ao sena- 
do Cassio Cunha Lima (PSDB). ambos conseguiram se eleger no pleito analisado. 
Pelo seu inedidsmo e inova^ao, os novos usos dessas ferramentas experimentados de 
forma integrada as estrategias convencionais de propaganda eleitoral, demonstram 
que ha a demanda por novos estudos sobre as relates estabelecidas neste espa- 
90 simbolico. Para tanto, analisaremos o primeiro debate on-line com intera^ao do 
publico eleitor realizado durante a campanha eleitoral de 2010  por Cassio Cunha 
Lima. Trata-se do debate ‘Cassio Ao Vivo’, promovido em 27 de setembro de 2013.

4 . A r eg ia o  d e  ‘fach ada ’ : d e sc r e v e n d o  o c e n a r io  da p e r f o r m a n c e

Ao abordar as intera^oes sociais a partir da metafora dramaturgica, Coffman 
(2005) propoe uma categoriza^ao dos espa^os de atua^ao dos atores sociais. De um 
lado, temos a regiao de fachada, lugar preparado para determinada acao ou encena- 
9S0, espa^o onde a encena^ao efetivamente acontece e que por isso e formatado de 
um modo que expressa a intencionalidade em se definir uma situaipao. Se tomarmos 
como exemplo os ritos catolicos, poderiamos afirmar que o altar se configura como 
a regiao de fachada, por ser o local de maior visibilidade onde todo o cerimonial 
rituallstico acontece e se desenrola e que, por isso mesmo, e meticulosamente prepa
rado para exprimir os significados inerentes ao rito. Por outro lado, temos a regiao 
de fundo ou “bastidores”, onde a encena^ao e preparada e onde, em tese, os atores 
sociais podem se despir de suas mascaras ou personas, mesmo que temporariamente, 
para expressar-se de forma mais espontanea. E essa regiao de fundo onde o etnografo 
pretende chegar, visando interpretar os significados ocultos de determinado corn- 
portamento ou performance social.

Para realizar uma determinada performance, e preciso preparar os cenarios, 
aspecto que possui uma rela^ao direta com a no^ao de eficacia. Dito de outro modo,

2 PSB: Partido Socialista Brasileiro.
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o cenario carrega consigo as intencionalidades de se provocar ou estimular deter- 
minado efeito ou sensa^ao. Comunica, tal qual a performance expressa de modo 
verbal ou gestual. O cenario compoe a fachada, mas nao e a fachada em si. Trata-se, 
na verdade, de uma especie de institucionaliza^ao da fachada, por meio da qual se 
proporciona certa estabilidade no espa^o onde o ato performatico se da. A fachada, 
desse modo, torna-se uma representa<;ao coletiva.

Em determinados contextos, o cenario precede o ato, a performance em si, 
situa^ao em que a fachada ja preparada possui certa preponderancia sobre o papel 
a ser exercido. Retomando o exemplo da ritualistica catolica, comum ao contexto 
brasileiro, e intercssante perceber que o tom de voz e a gestualidade dos fieis se 
modificam a medida que eles entram numa igreja e, principalmente, se aproximam 
do altar, espacpo onde consideram que reside o sagrado, demarcado pelos signos 
utilizados para comunica-lo, como por exemplo a cruz. O simples fato de entrar 
no templo, para os fieis, faz com que estes repitam sinais de reverencia, mesmo que 
nenhurn ritual, como a missa ou outra celebra^ao, esteja sendo realizada. Dito de 
outro modo, criam-se e institucionalizam estereotipos que ligam os personagens aos 
cenarios.

No caso especifico do objeto de estudo deste artigo, nao nos e possivel ter 
acesso aos ‘bastidores’ da a$ao a partir apenas do material arquivado em video. Po- 
rem, nos e permitido tra^ar uma analise do cenario construido para a realiza<;ao da 
performatiza^ao do debate on-line, identificando significados e intencionalidades, 
bem como a presen^a de objetos ou simbolos que expressam e comunicam valores 
compartilhados socialmente. Tais objetos compoem a regiao de fachada no intuito 
de estabelecer uma relapao entre os valores que comunicam, tao amplamente difun- 
didos em sociedade, com o papel desempenhado pelo candidato/performer.

O cenario usado no debate on-line intitulado de "Cassio Ao Vivo” era o mes
mo do guia eleitoral. Montado em um esttidio de televisao, representava um am- 
biente que se assemelha a um escritorio, espa^o destinado ao trabalho. As cores 
tambem seguem o padrao estetico da campanha, com tons em amarelo e fundo azul 
nas janelas, mesma cor usada predominante no figurino do candidato. Ja as jorna- 
listas que atuaram na media^ao usavam tons neutros, variando entre branco e cinza, 
representando visualmente certo “distanciamento” e “imparcialidade”, caracten'stico 
da ideologia que circunda a fun^ao da imprensa e que e reproduzida na linguagem 
do marketing politico.
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Figura 1: Cenario do bate-papo “Cassio Ao Vivo”, com a presenca das media- 
doras. Ao lado, o candidato Cassio Cunha Lima tambem monitorava as pos- 

tagens dos usuarios com um computador. Reprodu^ao do video.

Outro detalhe interessante e a decoragao ao fundo, na parede por tras das 
jornalistas, com simbolos que relacionam o candidato a sua cidade de origem e 
aos valores da familia. Na parede estao dois quadros com pontos emblematicos de 
Campina Grande: o monumento aos tropeiros e a Piramide do Parque do Povo, este 
ultimo obra construi'da pelo pai de Cassio, Ronaldo Cunha Lima quando prefeito 
do munidpio entre 1983 e 1988. Alem de ser o palco para ap resen tagoes artlsticas e 
festas populares, o Parque do Povo tambem se configura como arena de uma disputa 
simbolica entre as forgas politicas locais, conforme demonstrou Lima (2008). Ja na 
estante de livros, localizada abaixo dos quadros, e possivel ver um porta-retratos com 
uma fotografia onde aparecem a entao esposa de Cassio, Silvia Almeida, abragada 
ao pai do candidato, o ja citado politico Ronaldo Cunha Lima. A foto com toda 
sua simbologia em torno dos valores da familia, representagao social forte em nosso 
contexto cultural, esta sempre presente no cenario de forma meticulosa e planejada, 
de tal modo que esteja sempre em um ponto de destaque e visibilidade, ao alcance 
dos olhos dos espectador. E mais um elemento marcante da performance do candi
dato. Feita essa descrigao preliminar do cenario do bate-papo on-line, partimos agora 
para a discussao em torno da interatividade e participagao dos usuarios atraves da 
integragao entre transmissao ao vivo e midias sociais.
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4 .1  M o d o s de in t er a^ao c a n d id a to -ele it o r  no  ev en to  ‘C assio  A o  V ivo

A estrategia adotada pelo entao candidato ao senado Cassio Cunha Lima 
consistia na transmissao em video e ao vivo, atraves da internet, de um modelo 
de entrevista interativa onde o candidato respondia a perguntas elaboradas por in- 
ternautas e encaminhadas em tempo real por meio de mensagens publicadas no 
Twitter e catalogadas pela bashtag #CassioAoVivo. Durante a realizaqao do “Cassio 
ao Vivo”, a pagina do candidato na web exibia em sua parte central a transmissao 
em video, acompanhada por um banner na lateral com a atualizaqao em tempo 
real dos tweets4 dos internautas que estavam usando a bashtag, palavra-chave para 
que as mensagens fossem recebidas, organizadas e compartilhadas. A bashtag era 
a ferramenta que permitia aos internautas nao apenas interpelar o candidato, mas 
principalmente interagir entre si.

O bate-papo on-line foi realizado na segunda-feira, 27 de setembro, data esta 
que nao era um dia qualquer na corrida eleitoral. Estavamos ha menos de uma 
semana da votaqao, que ocorreria no domingo seguinte, 03 de outubro. O dia 27 
de setembro tambem era a data do penultimo guia eleitoral para os candidatos ao 
senado. Mas nesta data, Cassio foi alem dos timidos dois minutos e quarenta e cinco 
segundos a que tinha direito naTV. Ficou ao vivo, interagindo com os internautas, 
por cerca de uma bora. E interessante observar que apesar do guia eleitoral dispor 
de dois horarios para exibi^ao na TV, o chat “Cassio Ao Vivo” so foi anunciado na 
ediqao noturna, horario nobre da programaqao televisual e onde o fluxo de pessoas 
utilizando as redes sociais tambem e maior. Alem disso, a divulgaqao foi concentrada 
principalmente no momento de encerramento do guia eleitoral, visando estabelecer 
uma migra^ao do publico da TV para a web.

A mediaqao entre os internautas e o candidato era feita por duas jornalistas: 
Camila Brandao e Marly Lucio. A primeira atuava aos moldes de uma apresentadora 
de TV, fazendo a abertura da transmissao, como tambem conduzindo e controlando 
o tempo entre as respostas de Cassio e continuidade do debate com novas perguntas. 
Cabia a apresentadora tambem interpelar os internautas-espectadores para que en-

3 Hasbtag. especie de etiquetas de indexa<;ao, que ordena os conteudos, facilitando sua disseminacao 
nas redes sociais e sua rapida identificai;ao. E formado pela inclusao do sinal grafico # antes de uma 
palavra 011 frase.

4 Twett significa ‘pio’ em ingles: termo designa as mensagens de ate 140 caracteres divulgadas no twit
ter.
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viassem as perguntas, fazendo convites constantes entre uma pergunta e outra, alem 
de explicar como o internauta devia fazer e divulgar a hashtag usada para promover 
a interatividade. A segunda jornalista citada atuava como ‘filtro’, selecionando as 
perguntas que seriam feitas. Ela ficava a frente de um computador durante todo o 
tempo de transmissao, selecionando perguntas e classificando-as por temas. A cada 
pergunta, ela citava o nome do internauta e a cidade de onde ele estava enviando a 
mensagem, caso estivesse especificada na postagem.

Esse forum era aberto, sem a necessidade de cadastro previo ou de pertenci- 
mento a uma determinada rede de amigos ou comunidade virtual, como ocorre em 
outros formatos de midias sociais, a exemplo do Facebook e Orkut. O “Cassio Ao 
Vivo” acontecia sem necessidade de estabelecer uma conexao identificada, ou seja, 
sem controle previo dos acessos. O bate-papo ocorreu inserido na dinamica propria 
do Twitter, com conexoes por temas em um fluxo continuo de informa^oes. Assim 
sendo, militantes de candidatos adversaries de Cassio ou pessoas que tinham o inte- 
resse de fazer questionamentos numa perspectiva mais crftica e autonoma tiveram o 
espa<;o garantido para faze-lo, como podemos perceber no exemplo a seguir:

Figura 2: Em destaque no quadro vermelho, postagem de usuario criticando o candidato.

Neste caso, o usuario aproveitou o espa<;o para postar uma provocaqao, lem- 
brando o processo de cassacao sofrido por Cassio no ano anterior, quando exercia 
o segundo mandato consecutivo no cargo de Governador do Estado. O internauta 
questiona: “Nada contra o senhor, mas voce foi afastado do governo da PB e se 
candidatou como senador. A politica e mesmo complicada de se entender”. No
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exemplo, o internauta faz alusao a polemica sobre a aplica<;ao da Lei da Ficha Limpa, 
tema extremamente delicado para a campanha ‘cassista’ em 20 10 , ja que a candida- 
tura do tucano ficou sub judice durante todo o periodo eleitoral, havendo inclusive 
a duvida se os votos atribuidos a ele seriam contabilizados ou nao, o que poderia 
provocar uma fuga de eleitores. Adversaries difundiam durante a campanha eleitoral 
que Cassio iria renunciar a candidatura as vesperas da votaqao para indicar a esposa 
em seu lugar, o que nao aconteceu. O tema nao ficou apenas entre as postagens dos 
usuarios que circulavam no Twitter com a hashtag #cassioaovivo, mas tambem en- 
trou na pauta das perguntas feitas ao candidato logo no inicio do debate, chamada 
pela mediadora Marly Lucio da seguinte forma: “Agora Cassio uma pergunta que 
esta na cabe^a da maioria dos seus eleitores. E em rela<;ao a decisao do STF. A Mari 
P pergunta, se o STF impedir a sua candidatura, quern ficara em seu lugar e o que 
nos poderemos fazer para que isso nao aconteqa”. O tema exigiu do candidato uma 
das respostas mais demoradas de todo o debate, mas dois pontos na fala de Cassio 
nos chamaram a aten^ao. O primeiro e sobre a dissemina^ao de boatos:

Mari, sua pergunta e muito importante porque vai me permitir escla- 
recer uma serie de boatos, de mentiras que estao espalhando por ai. 

Eu sou candidato (pausa dramatical. Sou candidato e espero no dia 
tres de outubro poder merecer o seu voto. (...) Os adversaries tazem 
uma campanha desleal. O Correio da Paraiba hoje comete um crime 
absurdo: faz uma pesquisa simulando o nome da minha esposa Silvia 
como se candidata ela fosse. Exclui o meu nome da pesquisa e coloca 
o nome de alguem que nao e candidata. (...) O que tudo isso revela 
e uma atitude de desespero. Essa e que e a verdade, e desespero. Nao 
tendo condicoes de nos combater na urna, eles ficam agora tentando 
criar essa rede de boatos, de mentiras.

Cassio comenta os boatos que estariam sendo, segundo ele, difundidos por 
orgaos da grande midia, mas especificamente pelo Correio da Paraiba, jornal diario 
de circula^ao com abrangencia estadual, pertencente ao ex-senador Roberto Caval- 
cante, aliado politico de Jose Maranhao, principal adversario do grupo “cassista” no 
estado. Entretanto, o que importa destacar para o nosso objeto de estudo e o fato de 
que Cassio interpela aos internautas para que reajam a esta suposta “campanha difa- 
matoria”, desmentindo a pesquisa e as noticias veiculadas em determinados orgaos 
de imprensa regionais atraves das midias sociais.
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E interessante observar o tom dramatico da performance do candidato ao 
responder a pergunta, que adota um jogo gestual e discursivo que enfatiza de forma 
proeminente os aspectos emocionais, deixando em segundo piano, por exemplo, o 
merito da pendencia judicial que o cercava na campanha eleitoral. Cassio olhava 
firme para a camera, como se quisesse “olhar nos olhos dos eleitores”, com expres- 
soes faciais que misturavam tensao e indignaqao. Mesmo experiente no jogo politico 
eleitoral, Cassio se apresenta como alguem que esta perplexo com o tipo de ataque 
sofrido durante a campanha. A resposta e pronunciada de forma enfatica, com pau- 
sas dramaticas e enfases vogais em palavras-chave que destacam os pontos de maior 
apelo emocional, ampliando o sentimento de suposta indigna^ao. O discurso e as 
expressoes faciais sao acompanhados ainda pela gestualidade das maos, que hora 
expressam firmeza e em outros momentos acompanham as palavras do candidato 
quase que em tom professoral’. A argumenta^ao vai alem do piano discursivo e 
complementa-se na gestualidade.

Mais a seguir, o candidato Cassio faz um apelo direto aos internautas no 
intuito de convence-los a se engajarem na campanha, combatendo as informacoes 
divulgadas no Correio da Paraiba. Para tanto, Cassio confere legitimidade a um de 
tipo de relacao interativa e social tipica das midias sociais, mais fluida, heterogenea 
e fragmentada, caracteristica da sociabilidade cotidiana contemporanea, e que nao 
possui o mesmo discurso de autoridade caracteristico de in stitu tes como a grande 
midia e o Estado, com os quais os politicos estao mais habituados a lidar. A seguir, 
um trecho do apelo.

Eu vou pedir muito a ajuda de voces que estao na internet, por todas 
as redes sociais dispom'veis, que desmintam isso. O Correio da Paraiba 
passou o dia inteiro especulando sobre a minha eventual saida da dis
puta. (...) Que voce me ajude e todos que estao me vendo e ouvindo a 
desmentir de forma categorica essa rede de boatos que os adversaries 
estao pregando nessa semana que antecede a eleipio, por deslealdade, 
por puro desespero.

£ como se a velha maxima da “propaganda boca a boca” pudesse expandir 
suas redes de influencia atraves das midias interativas oriundas da chamada web 2.0. 
Mais importante do que atingir uma determinada audiencia atraves de uma inicia- 
tiva similar ao debate “Cassio Ao Vivo” e estimular a mobilizacao em pelo menos 
parte desse publico para fazer com que o discurso e a argumentaqao politica possa
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ser difundida de forma viral e autonoma na rede. Neste modelo de comunicagao 
n'pico das midias sociais, os parametros de validagao das mensagens nao sao os mes- 
mos da midia de massa, onde a legitimidade e adquirida de acordo com a presenga 
ou nao de instituigoes que validem determinadas informagoes. A legitimidade das 
mensagens que circulam nas redes sociais depende muito mais do tipo de relagao 
estabelecido previamente na rotina de interagoes promovidas on-line e pelos vinculos 
gerados nestes processos interativos. A classificagao e avaliagao sao de carater mais 
subjetivo, dependendo do grau de confianga entre aqueles que se agregam em torno 
de uma comunidade virtual ou grupo de interesse comum. As regras internas da di- 
namica colaborativa das redes geram hierarquias proprias, que em muitos casos sao 
distintas do status quo vigente noutros campos de interagao. O que vale neste sentido 
e o capital social construido no decorrer do processo de insergao no ambiente de dia- 
logo das plataformas virtuais de conversagao. Para Recuero (2011. P. 45), a nogao de 
capital social aplicada as redes sociais refere-se a conexao entre individuos e normas 
de reciprocidade que dela emergent.

Assim sendo, a interpelagao do candidato para que os eleitores argumentem a 
seu favor nas midias sociais se deve a percepgao de que o discurso politico so circula
rs nestes espagos virtuais de for difundido por lideres de opiniao que possuem certo 
capital social entre os internautas integrados numa rede determinada. Sao atores 
sociais que muitas vezes estao fora do campo politico, mas que sao reconhecidos 
pelos demais usuarios como referenda, como figuras relevantes e confiaveis. £ pre- 
ciso garantir que a mensagem chegue aos multiplos “nos” da rede que possuem mais 
conexoes e dessa forma seja redistribuida como se estivessem diluidas nas conversa- 
goes cotidianas, neste caso, mediadas por computador. £ preciso converter o capital 
politico em capital social, o que nao e facil se pensarmos na resistencia enfrentada 
pela politica para ser considerada confiavel no mundo contemporaneo.

Ao observarmos a performance do candidato durante o debate, percebemos 
que alem de tratar de temas polemicos e responder questionamentos sobre propos- 
tas, o candidato utilizou o espago do chat ao vivo para langar provocagoes contra 
seus adversarios. A printeira delas veio justamente no momento de abertura do chat, 
quando a apresentadora Camila Brandao pcdiu para o candidato falar sobre a in- 
teratividade das midias sociais, dizendo: “Eu gostaria que voce falasse um pouco 
sobre a importancia de abrir esse novo canal com o eleitor para discutir o futuro da 
Paraiba”. Cassio respondeu lembrando, sem citar nomes, uma declaragao de um dos 
seus adversarios politicos na disputa. “Olha esse e um mundo novo que mudou por
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completo o globo terrestre. E ha quern diga ainda que Twitter e Internet e (sic) coisa 
de desocupado, mas estamos aqui para conversar sobre o futuro da Parafba”. Cassio 
fazia uma provocagao sutil ao entao governador da Paraiba e candidato a reeleiijao 
pelo PMDB5, Jose Maranhao, que no inicio da campanha eleitoral declarou em uma 
entrevista que nao se preocupava com o Twitter, pois considerava este tipo de midia 
social como “coisa de desocupado”. A declara^ao repercutiu negativamente entre os 
usuarios da plataforma de microblog, que nao deixaram o episodio ser esquecido 
durante toda a campanha. Sabendo que estava falando para um publico composto 
exclusivamente por internautas, ja que a transmissao ocorria exclusivamente pelo 
site oficial da candidatura6, Cassio fez questao de abrir o chat jogando a audiencia 
contra o adversario ao evocar a memoria sobre as declaracoes de Maranhao.

Por fim, destacamos uma estrategia que permeou todo o debate. Trata-se da 
tentativa de gerar uma sensa^ao de intimidade entre o candidato e os internautas. 
Cassio adota uma linguagem coloquial, ti'pica do formato dos guias eleitorais tele- 
visivos, mas vai alem, buscando responder as perguntas sempre de forma direta aos 
internautas que as propuseram, tendo a preocupa^ao de anotar e citar seus nomes 
em frente as cameras, repetindo-os constantemente durante as respostas. Sem as 
amarras das limitacoes de tempo, caracteristicas dos debates politicos na televisao, 
Cassio adota um tom mais descontraido e leve em sua performance, fazendo brinca- 
deiras e apresentando gestos de ‘carinho’ e ‘agradecimento’ aos eleitores que expres- 
sam apoio durante o debate on-line. Esse tipo de postura pode ser relacionado com a 
estrategia adotada pelo candidato durante toda a campanha no uso das redes sociais, 
sobretudo o Twitter. Neste contexto, o ex-governador utilizou uma das principais 
caracteristicas desta ferramenta que e a instantaneidade das mensagens difundidas 
num continuo ininterrupto, descrevendo passo a passo a rotina dos sujeitos, o que 
cria a sensa^ao de que os seguidores estao mais proximos do que de fato estao ao 
possibilitar o compartilhamento de um espa?o simbolico comum. Momentos inti- 
mos e pessoais passam a se tornar publicos a partir da sua divulga<;ao por meio das 
midias sociais. Este fenomeno comum entre os usuarios deste tipo de ferramenta e 
reproduzido tambem pelos agentes publicos que a utilizam, sejam eles, politicos, 
celebridades, desportistas ou intelectuais. O cotidiano de quem antes parecia distan- 
te, agora e compartilhado em tempo real nas telas de computador ou dos celulares,

5 PMDB: Partido do Movimento Democratico Brasileiro.

6 Transmissao realizada atraves do site <www.senadorcassio456.com.br>, retirado do ar logo apos a 
campanha.
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terreno fertil para a ado^ao de novas performances planejadas para a construgao de 
vinculos de adesao e engajamento.
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5. CoNSIDERAgOES FINAIS: A FOR^A ARGUMENTATIVA DA PERFORMANCE

A observaijao da formatac^ao da fala e um aspecto que nao deve ser descon- 
siderado na analise de performances onde a intenpao de transmitir conhecimento 
e/ou a tentativa de convencimento estao presences, assim como no caso analisado 
sobre a construpao de uma estrategia de comunica^ao com fins poh'tico-eleitorais. 
E o que alerta Bauman (1975) ao propor uma etnografia da fala, que observa a 
arte verbal enquanto performance e a relaciona com o contexto em que a expressao 
emerge. Neste sentido, a performance esta presente no modo escolhido ou adotado 
para se expressar. Bauman esta preocupado com a estetica da fala, enquanto arte ver
bal com prindpio conceitual de organiza^o, bem como com o comportamento dis- 
cursivo, constituinte do que o autor chama de arte verbal, arte que vai desde a piada 
as estruturas mais complexas de conhecimento. Em sua analise sobre contextos de 
conversa<;ao, Bauman tipifica tres generos de conversas: as novidades (noticias), as 
narrativas (especies de”causos”) e as discussoes (argumentos). O campo da politica 
relaciona-se, nessa perspectiva, como o terceiro genero, o argumentativo. A eleiqao 
e entao a epoca em que o tema politica se torna parte do dia a dia e os argumentos 
se tornam mais incisivos, gerando polarizatpao entre oponentes. Numa contenda, o 
argumento possui entao o papel de questionar o outro na tentativa de impedi-lo de 
cair na mentira, sendo entao um instrumento de controle social.

Neste cenario de ‘peleja’ de performances verbais, Bauman (1975) direciona 
seu olhar de observador destacando o interesse pelo modo de expressao e nao pelo 
conteudo da expressao em si. Ele analisa estrategias de manipulatpio da linguagem e 
o uso de atributos simbolicos para distinguir o estetico daquilo que nao e estetico. 
Neste sentido, o carisma interfere ate mesmo numa argumentapao politica enquanto 
forma de expressao que atrai e endossa, conferindo maior legitimidade e gabarito 
a pessoa que melhor se posicionar na arte da fala. A arte verbal tern de ir alem do 
conteudo semantico, precisando “esquentar o cora^ao”, indo por outra via que nao 
apenas a da razao. Busca, desse modo, nao apenas o convencimento, mas o envolvi- 
mento, percebendo assim a sociabilidade enquanto um jogo esteticamente marcado
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por uma estetica social. A performance seria entao um fenomeno comunicativo. 
O foco nao esta no conteudo, mas naquilo que e transmitido, no modo de fazer e 
se expressar. A performance fala sobre a propria comunicagao, expressa o veiculo 
de comunicagao por ela adotado. Mais do que isso, possui uma especie de “forga 
locutoria”, exercida pela evocagao e o tom de voz. Trata-se da arte de impressionar, 
ferramenta que usamos nas nossas performances da vida cotidiana, mas que tambem 
esta presente de forma acentuada nas linguagens do marketing e da publicidade, por 
exemplo. Por outro lado, ha uma preocupagao com a audiencia, entidade partici- 
pante do jogo e que avalia quern executa a performance a partir das competencias 
comunicativas onde o que esta em jogo e a habilidade de quern esta desempenhando 
um determinado papel, performatizando-o. A performance torna-se, assim como 
tambem apontou Langdon (2007), um evento comunicativo onde a poetica e mais 
importante, expressando a um so tempo o contexto de interagao e conjunto de va- 
lores e significados que o permeiam.
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A ATUA^AO DA M IDIA EM EVIDENCIA NO CAMPO PO LITICO : 

O LUGAR DE FALA DE ISEN ^A O  Q UESTIONADO PELA 

PRODU^AO DE CO N TEU D O  DA AUDIENCIA

A n t o n i o  S i m o e s  M e n e z e s

i . In t r o d u ^ao

Nas sociedades contemporaneas, a busca por visibilidade e uma constante 
no campo politico. Como explica Gomes (2004), os atores politicos travam uma 
disputa para impor suas respectivas imagens publicas aos cidadaos. Ao contrario do 
que os mais ingenuos costumam acreditar, nao sao apenas candidatos, parlamenta- 
res, h'deres partidarios, enfim, politicos em geral que se preocupam com a questao 
da imagem. As institui9oes politicas tambem operam no sentido de construir uma 
imagem publica condizente com seus objetivos.

De acordo com Gomes (2004), em sintese, a imagem e um ente conceitual 
elaborado sobre mecanismos enunciativos linguisticos. Ou seja, a imagem publica 
surge por meio das convic^oes que os integrantes de uma sociedade formam de uma 
determinada entidade. “A imagem publica de um sujeito qualquer e, pois, um com- 
plexo de informa^oes, no^oes, conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer, 
e que o caracterizam. Imagens publicas sao concepcoes caracterizadoras” (GOMES, 
2004, p. 254).

Nesse sentido, o campo midiatico passa a ocupar um papel central na esfera 
politica. Embora em varios trabalhos a midia seja percebida como um instrumento 
para construir e/ou consolidar a imagem publica de politicos, e fundamental per- 
ceber que o campo midiatico influencia diretamente a politica ao ponto de seus 
integrantes tambem atuarem de forma ativa na arena politica. Segundo Carvalho 
(2005), a midia possui protocolos proprios para atingir aquilo que acredita ser sua 
“fumpao civica”: “oferecer a sua audiencia uma verdade sobre a politica que suposta- 
mente ultrapasse os limites da propaganda” (CARVALHO, 2005, p. 8).

Charaudeau (2006) explica que a instancia midiatica e uma das responsaveis 
pela elabora<;ao do discurso politico e seus agentes estao a priori legitimados em seu
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papel de informar. Entretanto, segundo o autor, eles buscam credibilidade e audien- 
cia, por isso constroem um “olhar espectador especifico”. A partir dele, discursos de 
legitima^ao sao responsaveis pela construtjao da imagem de um agente de denuncia 
para a instancia midiatica, mascarando a sua logica comercial pela logica democrati- 

ca (CHARAUDEAU, 2006).

O objetivo deste trabalho e verificar como as Organiza^oes Globo visam 
construir uma imagem de isen$ao e apartidarismo para seus conteudos jornalisticos, 
ate mesmo quando estes sao confrontados pelos relatos produzidos por grupos da 
sociedade civil organizada e publicados na internet. A analise sera baseada na prag- 
matica, metodo adequado para compreender a intenpao dos enunciadores de um 

determinado discurso.

2. E m p o d e r a m e n t o  da a u d ie n c ia

A midia, como ator politico ativo (CARVALHO, 2005), reproduz algumas 
das tecnicas usadas, por exemplo, pelos candidatos para conquistar a aten<;ao e a 
credibilidade perante a audiencia. Assim como os politicos, a midia tambem tenta 
criar um tipo ideal de si mesma, que esta em consonancia com as expectativas do 
publico. “Tomemos pois o risco de uma formula: a aceitatpao resulta em grande parte 
das ilusoes da otica social” (BALANDIER, 1982, p. 6).

Crente nessa formula, a instancia midiatica e mais especificamente o jorna- 
lismo reivindica o papel de “cao de guarda” da sociedade, cujo objetivo basilar seria 
fiscalizar principalmente o poder publico. Imbuida deste papel, a midia teria dois 
objetivos basicos:

O discurso da instancia midiatica encontra-se, portanto, como ja dis- 

cutimos, entre um enfoque de coopta^ao, que o leva a dramatizar a 

narrativa dos acontecimentos para ganhar a fidelidade de seu publico, 

e um enfoque de credibilidade, que o leva a capturar o que esta es- 

condido sob as declarai;6es dos politicos, a denunciar as malversaijoes, 

a interpelar e mesmo a acusar os poderes publicos para justificar seu 

lugar na construcao da opiniao piiblica. (CHARAUDEAU, 2006, p. 

63).
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Contudo, assim como ocorreu no im'cio do seculo XX7 (T R A Q U IN A , 
2005), o relato jornalfstico produzido pela midia de referenda vivencia uma crise de 
credibilidade. Varios fatores geram essa desconfiantpa nas versoes apresentadas pela 
midia hegemonica. Um deles sao as re la tes economicas, entre grupos de comunica- 
<jao e as mais diversas in st itu te s  e empresas, influenciarem a defini^ao de tematicas 
e enquadramentos das coberturas. Isso ocorre, por exemplo, no noticiario esportivo. 
Nao e raro uma determinada Rede de Televisao deixar de noticiar, ou nao divulgar 
com o destaque esperado pela audiencia, informa^oes sobre um evento esportivo 
pelo simples fato de nao ter obtido os seus direitos de transmissao.

O inverso tambem ocorre. Na area cultural, para nao parecer que tais praticas 
existem apenas na editoria de esporte, isso tambem e rodneiro. A emissora de tele
visao e “parceira” de um festival de musica e passa a dedicar diariamente espa^o em 
seus principals telejornais para a exibi^o de notfcias e reportagens sobre os prepa- 
rativos, a execu^ao e ate mesmo o balance final de um evento cultural. Raramente, 
ha relatos negativos sobre o festival de musica noticiado e a angula^ao das materias 
parece ter o unico objetivo de promover o evento, seja antes, durante ou depois de 
sua realizaijao.

Assim como ocorreu no inicio do seculo passado, ha inumeros casos em que 
fica dificil diferenciar o jornalismo cultural, praticado pela midia de referenda, da 
publicidade e das relates publicas. Todavia, e provavel que essa nao seja a dimensao 
fundamental que leva a perda gradativa de credibilidade8 da midia hegemonica. 
Portanto nao ha necessidade, neste trabalho, de se fazer uma analise detalhada desses 
episodios, a partir de um referencial teorico baseado em newsmaking{WOLF, 1995).

Na verdade, um dos pontos centrais desse processo e o fim do monopolio da 
intermedia^ao dos fatos pela midia hegemonica. Como explica Lafuente (2013), 
pela primeira vez na historia, uma inova^ao tecnologica, em vez de dificultar a emis-

7 Traquina (2005) cita Schudson ao explicar que a propaganda e o surgimento das relapoes publicas 
contribufram para colocar os enunciados publicados nos periodicos em suspei9ao. Por conta desses 
dois eventos, milhares de americanos ja nao conseguiam separar jornalismo de publicidade nem das 
relates publicas. A sociedade americana lembrava que muitos jornalistas participaram da mobiliza^ao 
para convencer os americanos da necessidade do pais entrar na primeira grande guerra. De acordo com 
Traquina, mais de seis mil comunicados foram produzidos para tentar persuadir o povo americano a 
concordar com o envio de tropas para o front.

8 Exatamente 71% dos brasileiros nao confiam nas TVs e 62% nao acreditam nos jornais. Os dados 
sao da pesquisa Indice de Confianca na Justi^a Brasileira (ICjBrasil), da Escola de Direito da Fundapao 
Getulio Vargas (FGV) de Sao Paulo, divulgada em 05 de novembro de 2013. Disponr'vel em: http:// 
www.brasildefato.com.br/node/26518Acesso em: 18/03/2014
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sao de informapao em larga escala pelo cidadao comum, colocou audiencia e emis- 
sores de conteudo em um mesmo nivel.

Agora ja nao e mais inviavel, seja economicamente ou legalmente, ter seu pro- 
prio meio de comunicapao de massa. Qualquer pessoa com conhecimentos basicos 
de informatica e acesso a internet pode produzir Podcasts, ter um canal no YouTube, 
um perfil ou Fanpage no Facebook, construir um blog, enfim, ter tambem seu siste- 
ma de comunicapao digital, o qual tera alcance planetario e um custo de manuten- 
pao insignificante, quando comparado com a era analogica.

El poder de la tecnologia - Es el motor de la revolucion. For prime- 

ra vez en la historia emisores y receptores (periodistas y lectores, en 

una acepcion mas clasica) tenemos, tienen, acceso a las mismas herra- 

mientas de comunicacion. Las audiencias han tornado la palabra y el 
poder, al rnenos una parte de el, y se hacen oir con tanto l'mpetu que 

no solo estan poniendo en cuestion la industria de los medios, tam- 

bien la manera de ejercer el periodismo (LAFUENTE, 2013, p. 28)

Com a quebra do paradigma emissor-receptor, a internet se consolidou como 
uma midia dialogica por natureza. Essa mi'dia de funpao pos-massiva (Lemos, 2010), 
tern como uma de suas caracterfsticas a comunicaqao todos-todos, na qual ha um 
inegavel empoderamento da audiencia. Em um novo ecossistema midiatico, grada- 
tivamente elaborado para apropriar-se desse empoderamento da audiencia, o leitor 
participa e colabora mais com a produqao dos discursos jornalisticos, mas tambem 
fiscaliza, e ate contradiz, com maior rigor os produtos jornalisticos.

De acordo com Jenkins (2009), a convergencia midiatica vai alem da criaqao 
de dispositivos tecnologicos que acumulem diversas funqoes em um unico apare- 
lho. Ele ressalta a dimensao cultural desse processo social de convergencia, o qual 
tern como uma de suas caracterfsticas a participatpao da audiencia. Esta, segundo as 
teorias da recepqao (WOLF, 1995), jamais foi passiva. Contudo, na sociedade em 
rede (CASTELLS, 1999), Jenkins garante que as pessoas vao alem da interatividade 
e participam da produpao das narrativas midiaticas, que passam a ser desenvolvidas 
para ter continuidade em diversas plataformas e suportes.

Neste contexto, a midia hegemonica busca potencializar o processo de parti- 
cipapao do leitor na produpao de conteudo jornalistico. Potencializar porque a con- 
tribuipao do leitor ja fazia parte do cotidiano das redapoes. Desde a selepao, edipao
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e publicacao de cartas dos leitores passando pela aceita^ao e edi^ao de esporadicas 
imagens de cinegrafistas amadores veiculadas pela televisao, o jornalismo ha decadas 
se apropriava do conteudo criado por sua audiencia.

Agora, a contribui^ao dos leitores passa a ser estimulada desde a produ^ao de 
pautas ate o momento de edifao dos conteudos. Afinal, e comum os mais variados 
veiculos oferecerem diversas formas (niimeros de telefone, e-mails e redes sociais sao 
os mais comuns) para que o cidadao sugira pautas a redapao. Definido o assunto 
abordado, o leitor pode ser o protagonista da produ^ao de um relato jornalistico ao 
registrar uma imagem fundamental para compor o discurso jornalistico sobre um 
dado tema.

No caso das bombas que explodiram em Londres, na manha de 7 de julho de 
2005, Pellanda (2013) ressalta que as imagens enviadas pelos leitores foram funda
mentals para a cobertura do episodio pela BBC. Minutos apos as explosoes, cerca de 
1000 fotos e 20 videos foram enviados a BBC e uma dessas fotos teve destaque na 
homepage do portal durante a maior parte daquele dia.

O exemplo do caso de Londres mostra que grandes empresas de mi- 
dia, como a BBC, comeqam a possuir um outro papel em coberturas 
como essa. Antes detentoras de todos os aspectos relativos ao conteu
do e agora com a fun^ao de reunir “olhares” captados pelas pessoas 
que viveram o fato em questao (PELLANDA, 2013, p. 133).

Contudo, como evidenciou CHAISE (2009), e importante refletir quais 
olhares dessas pessoas, que ganham denominates como leitores cidadaos (TARGI- 
NO, 2009), leitores testemunhas (SILVA, 2009) ou leitores protagonistas (FAUS- 
TO NETO, 2008), tern espa^o no discurso da midia hegemonica. Ela ressalta que a 
apropria^ao desses relatos dos leitores parece denotar a descentraliza^ao da emissao 
de informates e a incorporate de uma pluralidade de vozes ao discurso mains
tream. Segundo a autora, de fato, so parece.

Para uma analise mais criteriosa, entretanto, e importante colocar em 
pratica um movimento de suspensao de convic9oes. As pistas estao 
dadas. Os leitores sao aliciados para participarem de um jogo no qual 
as cartas ja estao dadas e os vencedores, aparentemente anunciados. 
Os veiculos que fazem este convite aos leitores seguem sendo os de- 
tentores das regras de inclusao de conteudos e se beneficiam larga- 
mente com esta pratica emergente (CHAISE, 2009, p. 7).
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Em suma, caso o relato enviado va de encontro a linha editorial do vefculo, 
nao sera aproveitado pela empresa jornalfstica, independence do carater jornalistico 
do fato9. Porem, e importance lembrar que os leitores podem, pelo menos de forma 
pontual, obter ganhos com essas novas praticas. Eles tambem contribuem para a me- 
lhoria da qualidade final da informatjao oferecida a sociedade quando, por exemplo, 
por meio de comentarios e outro discursos, conseguem enriquecer uma cobertura 

jornalfstica.

3 . C r e d ib il id a d e  EM jo g o

A informaqao que chega a sociedade ja nao e mais, necessariamente, interme- 
diada pela mfdia hegemonica. Essa e uma questao central para compreender o em- 
poderamento da audiencia e seus desdobramentos no campo midiatico. E obvio que 
sempre existiram a imprensa alternativa, comunitaria, popular, sindical, contudo 
com a liberapao do polo de emissao (LEMOS, 2010) proporcionada pela internet, o 
raio de alcance e a quantidade de canais produtores dos discursos contra-hegemoni- 
cos foram potencializados de forma ainda incalculavel em sua totalidade.

Nos ultimos anos, o acesso sent fio a internet bem como a miniaturiza<;ao dos 
dispositivos digitais moveis reconfiguram o campo jornalistico.

Celulares, smartphones, cameras e gravadores digitais, tablets e simila- 

res (aliados as redes sem fio como 3G, 4G e Wi-Fi) reposicionam as 

discussoes sobre jornalismo e mobilidade por possibilitarem praticas 

emergentes associadas ao seu uso. Exemplos disto sao, portanto, os 

casos do jornalismo movel (mojo) com reporteres em campo apuran- 

do, editando, enviando do local (inclusive com demarca^ao de geo- 

localiza^ao) ou conduzindo sessoes de transmissao ao vivo por meio

9 Imagine se 800 crian^as fizessem uma caminhada em dire^ao ao Ministerio da Educaijao e, na en- 
trada do predio, seus “ lideres” lessem um manifesto para o ministro da educai^ao, que os recebeu. Por 
fim, antes de sairem do predio com a promessa do ministro de pressionar o congresso a aprovar uma 
lei que impe^a o fechamento de escolas no campo, elas deixaram as marcas de suas maos pintadas 
na parede do ministerio. Um episodio como esse deve pautar varios orgaos de imprensa. Se alguma 
empresa jornah'stica, por algum motivo nao tivesse enviado equipe, certamente aproveitaria o material 
produzido por cidadaos que acompanharam essa mobiliza^ao. Porem, o protesto, que denunciava o 
descaso do governo com a educa^ao, existiu e foi ignorado pela maior parte da nn'dia hegemonica. Essa 
invisibilidade talvez possa ser explicada pelos protagonistas do ato: os Sem Terrinha, crian^as que vivem 
nos assentamentos e acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
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de celulares 3G auxiliadas por aplicapoes de streaming do tipo Qik ou 

Kyte (SILVA, 2013, p. 92).

Tais processos tambem possibilitaram amplitude ainda maior aos registros 
efetuados e divulgados autonomamente pela chamada sociedade civil organizada 
que, em diversos momentos, irao contrapor-se politicamente aos enunciados da mi- 
dia de referenda. Em outros casos, a divulga^ao de informa^oes, efetuada pelas redes 
sociais por “lei to res cidadaos”, sera pontualmente mais eficaz do que a produzida 
pela propria midia tradicional.

Em novembro de 2010, durante a ocupa^ao do complexo do alemao, tres 
adolescentes, pelo perfil no Twitter do jornal comunitario Voz da Comunidade, 
apresentaram informa^oes mais precisas do que a cobertura mainstream, pois es- 
tavam em cima do morro. Eles observavam o que de fato ocorria, e corrigiam, em 
tempo real, os equivocos da imprensa. Em 48 horas, o perfil do jornal comunitario 
passou de 180 para 18 mil seguidores, levando-o a fazer parte do Trending Topics 
Brasil10 por dois dias.

Ja na esfera politica, as manifesta^oes de junho e julho de 2013 ficam regis- 
tradas como mais um momento no qual os enunciados produzidos pela midia de 
referenda foram questionados. Todavia, primeiro, e necessario lembrar que a midia 
havia se preparado para agendar a Copa das Confederates, uma especie de evento 
teste antes da Copa do Mundo de Futebol, promovida pela Fifa, que ocorria no 
Brasil. A ideia era dedicar amplo espa$o editorial para noticias e reportagens sobre 
a competiqao.

Mas uma serie de protestos, contra o aumento da passagem de onibus e pelo 
passe livre em Sao Paulo, come^ou a ser registrada e divulgada pelos manifestantes 
nas midias sociais, que tambem eram essenciais para mobilizar os participantes das 
passeatas11. Era o inicio de um historico processo de contra agendamento midiatico.

10 Ranking em tempo real das mensagens mais publicadas no Twitter no Brasil.

11 “Os protestos no Brasil em 2013, tambem conhecidos como Jornadas de Junho, foram varias ma- 
nifesta^oes populares por todo o pais que inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas 
de transporte publico, principalmente em Manaus, Vitoria, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Maceio, 
Belo Horizonte, Brasilia, Goiania, Porto Alegre, Sao Paulo e Rio de Janeiro e que ganharam grande 
apoio popular apos a forte repressao policial contra as passeatas, levando grande parte da popuiapao a 
apoiar as mobilizacoes [...] [...] As manifestapoes no Brasil seguiram o mesmo processo de “propagapao 
viral” de protestos em outros paises, como a Primavera Arabe, no mundo arabe, Occupy Wall St, nos 
Estados Unidos, e Los Indignados, na Espanha.” Fonte: Wikipedia. Disponivel em: http://pt.wikipe- 
dia.org/wiki/Manifesta%C3%A7%C3%B5es_no_Brasil_em_2013. Acesso em: 18/03/2014
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Este atingiu seu apice quando as manifestaqoes levaram milhoes de pessoas para as 
ruas das principals cidades brasileiras. Nesse momento, a Copa das Confederates 
ja era coadjuvante do noticiario, enquanto as passeatas ganhavam destaque ate na 
midia internacional.

(iomo de costume, os manifestantes foram apresentados inicialmente nos 
telejornais brasileiros corao baderneiros, desordeiros, vandalos, em uraa tentativa 
clara de estigmatizar as manifestacoes populares. A acao da Poli'cia Militar para re- 
primir as mobilizapoes nao era questionada pela midia tradicional. Mas milhares 
de imagens e centenas de videos, que contradiziam os telejornais e eram postadas 
a cada instante nas redes sociais, comepavam a fazer toda a diferen^a. “Ser fonte 
produtora de conteudo ja e uma realidade conhecida, a novidade do momento e a 
possibilidade de produzir e disponibilizar na internet conteudos de maneira ubiqua” 
(MIELNICZUK, 2013, p. 116).

A forqa dos relatos provenientes de dentro das proprias manifestapoes, muitos 
transmitidos em tempo real por horas e flagrando os excessos cometidos pela Policia 
Militar, nao modificou apenas o planejamento da midia tradicional para agendar 
a Copa das Confederates. Como o conteudo, que chegava via redes sociais, era 
muito diferente daquele produzido pela midia de referenda, esta teve de mudar, pelo 
menos em parte, o enquadramento de sua cobertura.

Ate pareceu um passe de magica. Do dia para noite, as manifestacoes pas- 
saram a ser vistas como legitimas, embora, ressaltava a grande imprensa, os grupos 
minoritarios continuassem a promover atos de vandalismo. Para os reporteres que 
iam trabalhar nas ruas, a mudanqa chegou um pouco tarde. Os profissionais da Rede 
Globo eram obrigados a cobrir os episodios com microfones sem o logotipo da 
Globo (canopla), pois, caso contrario, corriam risco de sofrer agressoes dos manifes
tantes, que estavam indignados com a forma como os protestos eram divulgados ao 
longo do dia nos telejornais da emissora.

Pi necessario ressaltar que a revolta dos manifestantes nao era apenas com a 
Rede Globo. Em Sao Paulo, um carro da Record foi incendiado e a equipe de re- 
portagem fugiu do local para evitar ser apedrejada. No Rio de Janeiro, um carro de 
reportagem do SBT tambem foi queimado por manifestantes. Esses fatos, que ob- 
viamente sao lamentaveis, demonstram quao abalada esta a credibilidade da midia 
tradicional. Entretanto, a maior parte dos protestos a midia tradicional e direciona- 
da as Organizaqoes Globo.
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4. E m ba te  sim b o l ic o  se  a c ir r a

Por sua vez, as Organ i/a^oes Globo trabalham para diminuir a perda da cre- 
dibilidade do seu relato jornah'stico. As estrategias sao variadas. Alem de investir 
em comunicacao institucional, chegou ate mesmo a reconhecer “erros historicos”. 
Pouco mais de um mes apos os historicos protestos, o jornal O Globo resolveu re
conhecer que se equivocou ao apoiar o Golpe Militar de 1964, embora ressalte que 
nao errou sozinho.

Em 31 de agosto de 2013, iniciava o texto com uma mensagem para os ma- 
nifestantes, que em junho fizeram protestos defronte a Rede Globo e criticavam o 
jornalismo da emissora.

Diante de qualquer reportagem ou editorial que lhes desagrade, e 
frequente que aqueles que se sintam contrariados lembrem que O 

GLOBO apoiou editorialmente o golpe militar de 1964. A lembran- 

qa e sempre um incomodo para o jornal, mas nao ha como refuta-la. E 
Historia. O GLOBO, de fato, a epoca, concordou com a intervenqao 
dos militares, ao lado de outros grandes jornais, como “O Estado 

de S.Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o “Correio da 
Manha”, para citar apenas alguns12.

O embate, no campo simbolico, entre a midia hegemonica, que busca manter 
a legitimidade de sua constru^ao social da realidade por meio de seu discurso jor- 
nalistico, e os integrantes da sociedade civil organizada, que ja nao reconhecem os 
enunciados mainstream, se acirra a cada dia. Uma nova batalha foi intensificada no 
dia 10 de fevereiro de 2014, a partir do lamentavel falecimento de Santiago Andra
de, cinegrafista da TV Bandeirantes. Quatro dias antes, ele trabalhava no Centro do 
Rio de Janeiro, na cobertura de mais um protesto contra o aumento das passagens 
de onibus na capital, quando foi atingido por um rojao lan^ado pelos manifestantes. 
Socorrido e levado para o hospital, infelizmente nao resistiu aos ferimentos.

A morte do cinegrafista foi noticiada com destaque na midia hegemonica. No 
horario nobre, no Jornal Nacional, telejornal de maior audiencia da TV brasileira, a 
Rede Globo divulgou seu editorial sobre o episodio, que foi o gancho para reafirmar 
seus “Principios Editoriais” e voltar a critical' os atos de violencia nos protestos. Dizia 
que a imprensa e a sociedade estao de luto pela morte do cinegrafista. Em seguida,

12 “Apoio ao Golpe de 64 foi um erro”. Dispom'vel em: http://memoria.oglobo.globo.com/erros-e-a- 
cusacoes-falsas/apoio-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9328244 Acessado em 17/03/2014.
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tentava descredenciar quaisquer relatos sobre as manifestapoes que nao sejam produ- 
to do “ jornalismo professional”.

Jornalistas nao sao pessoas especiais, nao sao melhores nem piores 
do que os outros profissionais. Mas e essencial. numa democracia. 
uni jornalismo profissional, que busque sempre a isen^ao e a corregao 
para informar o cidadao sobre o que esta acontecendo. E o cidadao, 

informado de maneira ampla e plural, escolha o caminho que quer 

seguir. Sem cidadaos informados nao existe democracia13.

Relembrou as manifesta9oes de junho e, ao criticar manifestantes, que hos- 
tilizaram jornalistas, assim como a policia, que errou ao se exceder e ao se omitir, 
aproveitou para reafirmar seu lugar de enunciador isento do relato que produz.

A violencia e condenavel sempre, venha de onde vier. Ela pode atingir 
um manifestante, um policial, um cidadao, que esta na rua e que nao 

tem nada a ver com a manifestaijao. E pode atingir os jornalistas, que 

sao os olhos e os ouvidos da sociedade. Toda vez que isso acontece, a 
sociedade perde porque a violencia resulta num cerceamento a liber- 
dade de imprensa14.

Fez questao de destacar que os brasileiros tem o direito de se manifestar, des- 
de que sem violencia e garantiu que o jornalismo profissional ira acompanhar essas 
mobiliza^oes, sem tomar posii;ao favoravel a nenhuma parte. Contudo, logo em 
seguida, apos se solidarizar com a famdia do cinegrafista, afirma o seguinte:

O que se espera, agora, e que essa morte absurda leve racionalidade 
aos que contaminam as manifesta^oes com a violencia. A violencia 
tira a vida de pessoas, machuca pessoas inocentes e impede o trabalho 
jornalistico, que e essencial - nos repetimos - essencial numa demo
cracia. A Rede Globo se solidariza com a farmlia de Santiago, lamenta 
a sua morte, e se junta a todos que exigem que os culpados sejam

13 “Editorial da Rede Globo sobre a morte de cinegrafista” . Disponivel em: g l .globo.com/jornal-na- 
cional/noticia/2014/02/edito rial-da-rede-globo-sobre-morte-de-cinegrafista.html

14 “Editorial da Rede Globo sobre a morte de cinegrafista” . Disponivel em: gl .globo.com/jornal-na- 
cional/noticia/2014/02/editorial-da-rede-globo-sobre-morte-de-cinegrafista.html
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identificados, exemplarmente punidos. E que a polfcia investigue se, 
por tras da violencia, existe algo mais do que a pura irracionalidade15.

Ja os pardcipantes dos protestos, nos seus sites, blogs e redes sociais, embora 
tambem afirmassem estar de luto e se solidarizassem com a famflia do professional, 
diziam que o fato so ocorreu por conta da repressao policial.

Mais uma vez, ambos lutavam por credibilidade para seus enunciados. Uma 
disputa que ainda esta longe de ser em igualdade de condi9oes em todos os fronts. 
“En realidad, la eficacia de la blogosfera depende en gran medida de que los medios 
mainstream repliquen la informacion en sus servicios informativos y, ahi si, ganan 
visibilidad publica” (CANAVILHAS, 2013, p 14). Tal afirma^ao e valida, na mior 
parte dos casos, para as outras plataformas usadas por esses grupos sociais.

De qualquer forma, eles tentam conquistar a credibilidade apostando em um 
relato explicitamente politico e parcial. Ja a mi'dia hegemonica insiste em reportar 
o que “de mais importante acontece no mundo”, por meio de um suposto discurso 
isento e apartidario, o qual seria o fiador do relato verdadeiro dos acontecimentos e, 
por consequencia, lhes assegura credibilidade.

E pertinente problematizar se esses dois principios sao factiveis na produijao 
de conteudo informativo pela grande imprensa. Nao pretendemos aqui questionar 
se e possfvel ser totalmente isento ao fazer o relato de um episodio, pois nem mesmo 
a grande imprensa assume essa perspectiva, que ja esta superada na academia.

5. I m a g em  id e a u z a d a

Noticiar as “principais” decisoes politicas do pais e uma das fun<;6es assu- 
midas pela mi'dia. Um dos principais desafios para esses agentes seria informar a 
popula^ao, com isen^ao e de forma apartidaria, questoes de suma importancia e 
de repercussao direta no cotidiano de milhoes de brasileiros. Pelo menos, essa e a 
imagem que a maior parte da grande imprensa brasileira busca consolidar para si.

E como se oficialmente abdicasse da sua capacidade de agir como um ator po
litico dotado de interesses proprios, ja que seu ideal e manter a populacao informada 
sobre qualquer questao de interesse publico. Assim, a sociedade poderia ter subsidios

15 “Editorial da Rede Globo sobre a morte de cinegrafista”. Dispom'vel em: g l .globo.com/jornal-na- 
cional/noticia/2014/02/editorial-da-rede-globo-sobre-morte-de-cinegrafista.html
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para fazer um julgamento mais correto de politicos, parlamentares, governantes, 
enfim, dos entes politicos, como se a propria midia nao reivindicasse ser um desses 
agentes.

Porem, a realidade e bem mais complexa. Resta saber se a imprensa e livre 
para noticiar informaqoes que sejam prejudiciais para a imagem ou finan^as, por 
exemplo, da propria empresa jomalistica ou demais negocios de seus controladores 
e/ou proprietarios. Sera que as empresas jornalisticas conseguem evitar a produqao 
de contetido informativo que venha a apoiar, de forma direta ou indireta, grupos po
liticos que se coadunem com os interesses e visoes de mundo de seus proprietarios?

Segundo Martins (2008), apesar das constantes acusaqoes sobre coberturas 
supostamente tendenciosas de um determinado veiculo de comunicaqao em prol de 
um partido politico ou candidato, ha decadas a imprensa deixou de ser partidaria. 
Para justificar essa concepqao, o renomado jornalista politico lembra que, na decada 
de 1950, os jornais nao tinham preocupaqao com a isengao e apoiavam declarada- 
mente os candidatos a presidencia da republica.

A mudan^a de comportamento, de acordo com Martins (2008), e motivada 
por uma questao de mercado. Apenas os jornais, que deixaram de ser pelo menos 
abertamente engajados e passaram a guiar-se pela relativa objetividade, continuam 
funcionando.

Vender 150 mil exemplares significa dirigir-se para 450 mil leitores, 
aproximadamente — estima-se que um jornal seja lido, em media, 

por tres pessoas. Como nao existe um publico partidarizado dcssa 

envergadura, os jornais, na tentativa de conquistar e manter escalas 

de tiragem economicamente viaveis, foram obrigados a se voltar para 
um universo cada vez mais amplo. Em vez de cativar o leitor partida

rizado, como no passado, a estrategia passou a ser atrair um publico 
geral, composto por leitores com as mais variadas simpatias politicas e 

as mais diferentes visoes de mundo (MARTINS, 2008: 19).

Essas transformaqoes tornaram o jornalismo politico bem mais informativo 
e interpretativo, ao contrario do estilo marcadamente opinativo que perdurou ate 
meados dos anos I960. De acordo com Martins, atualmente a midia procura in- 
formar o leitor e nao convence-lo sobre algo. Todavia, ha controversias sobre esse 
posicionamento da midia comercial.
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Para Caparelli (1986), o jornalismo, digamos, capitalista, feito em escala 
industrial, pensando em atingir uma grande quantidade de leitores e gerar lucros 
tambem financeiros para os proprietaries das empresas jornalfsticas, nao perde seu 
carater ideologico.

Na verdade, perdeu sua ideologia no sentido restrito, enquanto idea- 

rio de um partido politico, mas nao sua funqao ideologica na verda- 

deira acep^ao, difundindo a ideologia do capitalismo que se firmava, 

e reproduzindo suas re lates internas e o justificando (CAPARELLI, 

1986, p. 53).

Azevedo (2008), na tese de doutorado “(Desjlegitima^ao: a^oes discursivo- 
cognitivas para o processo de categoriza^ao social”, chegou a uma conclusao seme- 
lhante. Ela explica que o jornalismo, por meio de seu inerente poder simbolico, 
pode deslegitimar grupos sociais excluidos. Essa deslegitima^ao e um ato social de 
categoriza^ao. A autora, que analisou a cobertura do jornal Folha de Sao Paulo, des- 
de 1996 ate 2006, sobre o massacre de Eldorado dos Carajas, garante que o MST 
sofreu um processo de “ (des)legitima^ao”.

Ao analisarmos as distintas orientates da cobertura, percebemos que 

o processo de categorizapao do ‘fato’ como algo (i)legitimo se da por 

acoes continuas, que, se em determinados momentos historicos, so

freu um maior controle discursivo, por parte dos grupos do poder, 

em outros a pressao de varios movimentos e grupos sociais interfere 

e atua nesse processo, democratizando o espafo discursivo do jornal, 

abrindo espaco para outras versoes e construindo modelos cognitivos 

diferenciados. Entretanto, o controle discursivo opera fortemente no 

processo de categoriza^ao do MST e a elite se utiliza do jornal para 

estabelecer seu discurso como um ‘fato jomalistico’, deslegitimando o 

movimento (AZEVEDO, 2008, p. 08).

Kucinski (2005) tambem e incisivo ao criticar a ideologia existente na im- 
prensa brasileira neste novo seculo. Ele defende que, no Brasil, todos os diarios sao 
conservadores e neoliberais. Por isso, a nossa imprensa sofre com o que Kucinski 
chama de universaliza^ao ideologica.

55



I V ! !■ k S K  CM \ ENTRE Pol 1T1CA, M i m a  E T e CNOLOGIA:

No Brasil, o consenso proposto pelo ideario liberal nao precisa ser 
produzido ao longo de um complexo processo midiatico de debate ar

gumentative. Ele ja nasce pronto e acabado, nas matrizes dos jornais 
e das revistas semanais. A ideologia de todos os vei'culos da grande 

imprensa brasileira possui o mesmo codigo genetico. (KUCINSKI, 

2005, p. 115)

Essa realidade seria modificada, conforme Melo (1985), com a pluralidade 
de canais jornallsticos, cujas linhas editorials nao tivessem o mesmo “DNA”. Estes 
construiriam distintas versoes sobre os acontecimentos, que coadunariam com suas 
respectivas linhas editoriais.

6 . P r in c ip io s  e d it o r ia is

Na noite do dia 06 de agosto de 2011, o Jornal Nacional exibiu uma repor- 
tagem, com duraqao de quatro minutos e 23 segundos, para informar seus teles- 
pectadores sobre o documento intitulado “Principios Editoriais das Organizapoes 
Cdobo”. Conforme o apresentador e editor-chefe do telejornal, William Bonner, o 
documento apresenta os principios editoriais em vigor nos produtos jornallsticos das 
Organizaqoes Globo, veiculados nas mais diversas mldias. Segundo o telejornal, ele 
descreve as condutas que os profissionais das Organizacoes Globo devem seguir para 
que a sociedade receba um jornalismo de qualidade.

Conforme o documento, que esta disponlvel na Integra na internet (http:// 
g l.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.html), “em resumo, 
portanto, jornalismo e uma atividade cujo proposito central e produzir um primeiro 
conhecimento sobre fatos e pessoas” (PRINCIPIOS EDITORIAIS DAS ORGANI- 
ZA(J]OES GLOBO, 2011, p. 3). Em seguida, sao dispostos os “atributos da infor- 
ma^ao de qualidade”.

Para que o jornalismo produza conhecimento, que principios deve 
seguir? O trabalho jornah'stico tern de ser feito buscando-se isen^ao, 

corre^ao e agilidade. Porque so tem valor a informacao jornaltstica 

que seja isenta, correta e prestada com rapidez, os seus tres atribu
tos de qualidade. (PRINCIPIOS EDITORIAIS DAS ORGANIZA- 
COES GLOBO, 2011, p. 5)

56



Novos D izeres N ovos Fazeres

Neste artigo, vai ser enfocada principalmente a questao relativa a isenqao, que 
esta imbricada com a credibilidade da mi'dia e com seu maior ou menor engajamen- 
to a um dos diversos agentes em atua^ao na esfera polftica. O documento reconhece 
que nao e possivel ter 100% de isen^ao. “Isso nao quer dizer, contudo, que seja 
impossfvel atingir um grau bastante elevado de isempao. E possivel, desde que haja 
um esforqo consciente do velculo e de seus profisslonais para que isso aconteca. E 
que certos principios sejam seguidos” (PRINCIPIOS EDITORIAIS DAS ORGA- 
NIZAgOES GLOBO, 2011, p. 5-6).

Exatos 26 principios, que ajudariam a garantir “um grau bastante elevado de 
isen^ao”, sao descritos. Para esta analise, foram selecionados aqueles que parecem, 
no mlnimo, diflceis de serem seguidos. Portanto alguns que provavelmente geram 
polemica.

Segundo o princlpio descrito na letra “b”, na producao de uma reportagem, 
os diversos angulos sobre o episodio abordado devem ser divulgados, assim como 
ouvir todos os lados, inclusive os denunciados, quando for o caso. Contudo, ouvir 
versoes contraditorias de uma mesma historia e garantia de pluralidade ou isen^ao? 
“A forma mais facil de produzir a impressao de equillbrio e recolher essas duas posi- 
goes extremas e expo-las em conjunto. Parte da vantagem de que fazer isso e reivin- 
dicar estar-se no meio” (ROSEN, 2000, 142).

A forma e o contexto em que o contraditorio for inserido na reportagem po- 
dem simplesmente reforgar o enquadramento da reportagem. “Uma mesma palavra, 
na mesma lingua, significa diferente, dependendo da posigao do sujeito e da inscri- 
gao do que diz em uma ou outra formagao discursiva” (ORLANDI, 2001, p. 60).

Conforme Charaudeau (2007), comunicar, informar e essencialmente uma 
escolha do modo de operar. Ou seja, nao se pode ter a visao ingenua de que ha esco- 
lha “apenas” das tematicas abordadas pela mldia nem apenas sele^oes que visam, por 
exemplo, a coerencia e coesao do texto verbal, “ [...] mas escolha de efeitos de sentido 
para influenciar o outro, isto e, no fim das contas, escolha de estrategias discursivas” 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 39).

Eis outro princlpio que precisa ser problematizado (letra “d”): “Nao pode 
haver assuntos tabus. Tudo aquilo que for de interesse publico, tudo aquilo que 
for notlcia, deve ser publicado, analisado, discutido” (PRINCfPIOS EDITORIAIS 
DAS ORGANIZAgOES GLOBO, 2011, p.7). Este topico, sem duvidas, renderia 
uma interessante reflexao sobre o que e ou nao notlcia, como sao produzidas, as in- 
fluencias e filtros inerentes as rotinas produtivas, enfim, uma analise cujo referencial
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teorico seria o news making. Porem, por conta do espapo reduzido, vamos direto ao 
que parece mais complicado de ser atingido: a ausencia de “assuntos tabus”.

O jornalismo tem como missao mais nobre revelar os equivocos e desmandos 
de quem esta no poder e, por consequencia, evitar as desigualdades sociais causadas 
por esses atos. Certamente, ha jornalista que se pauta por esse principio, mas sera fac- 
tivel que uma empresa jornalistica elabore sua linha editorial sem esta baseada tam- 
bem em interesses politicos e economicos? Eles nao irao influenciar as rotinas pro- 
dutivas da reda^ao? Nao ha assuntos que vao de encontro a linha editorial do veiculo 
e, de forma mais clara, aos seus interesses comerciais e politicos, tornando-se tabus?

Mais um ponto polemico e explicitado na letra “i”: “As Organizapoes Globo 
sao apartidarias, e os seus veiculos devem se esforpar para assim ser percebidos” 
(PRINCfPIOS EDITORIAIS DAS ORGANIZAPOES GLOBO, 2011, p. 8). 
Alem do historico do jornalismo das Organizapoes Globo, o qual foi “materia-pri- 
ma” para a produpao do documento analisado, colocar em xeque tal afirmapao, au- 
tores como Kucinski garantem que toda a imprensa brasileira e ideologica. Em sua 
analise, todos os diarios sao conservadores e neoliberais. Ou sera que, a partir da 
publicapao deste documento, estariam as Organizapoes Globo abdicando de fazer 
parte do jogo politico como um agente ativo?

No proprio documento, as Organizapoes Globo defendem-se de acusapoes de 
partidarismos.

Esta postura vigilante gera incomodo, e muitas vezes acusapoes de 

partidarismos. Deve-se entender o incomodo, mas passar ao largo das 

acusapoes, porque o jornalismo nao pode abdicar desse seu papel: nao 

se trata de partidarismos, mas de esmiu^ar toda e qualquer acao, de 

qualquer grupo, em especial de governos, capaz de amea^ar aqueles 

valores. Este c; um imperativo do jornalismo do qual nao se pode 

abrir mao. Isso nao se confunde com a crenja, partilhada por muitos, 

de que o jornalismo deva ser sempre do contra, deva sempre ter uma 

postura agressiva, de critica permanente. Nao e isso. Nao se trata de 

ser contra sempre (nem a favor), mas de cobrir tudo aquilo que possa 

por em perigo os valores sem os quais o homem, em sintese, fica to- 

Ihido na sua busca por felicidade. (PRINCIPIOS EDITORIAIS DAS 

ORGANIZAPOES GLOBO 2011, p. 27-28).
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A ediijao de documentos como principios editoriais, a produ^ao de editorials, 
que reafirmam a isen9ao da cobertura sobre um determinado episodio, e o reconhe- 
cimento de erros historicos compoem as estrategias discursivas operadas pela midia 
hegemonica para manter sua posi9ao de legitima construtora social da realidade.

7 . C oN SID E R A gO E S FINAIS

O documento “Principios Editoriais das Organiza9oes Globo” busca ser o 
fiador de um lugar de fala de isen9ao para os meios de comunica9ao das Organiza- 
9oes Globo. Assim, seus enunciados seriam reafirmados como isentos e apartidarios, 
consolidando sua credibilidade perante o publico.

Entretanto, ao se refletir especificamente sobre a cobertura politica, tal do
cumento acaba por explicitar a condi9ao da midia como um agente ativo do campo 
politico, que busca impor uma imagem de neutralidade para legitimar a tomada da 
palavra na esfera politica.

[...] cabe assinalar que a constru^ao da imagem publica na politica 

sempre acontece em um campo de for9as, no qual o protagonista, 

seus aliados e adversaries disputam a cada instante a construcao e 

a desconstru^ao das imagens publicas dos entes envolvidos no jogo 

politico (RUBIM, 2003, p. 51).

Por meio da divulga9ao das tecnicas usadas para assegurar sua suposta isen- 
gao na produ9ao de conteudo informativo, as Organiza9oes Globo se apropriam do 
poder da palavra para tentar levar o publico a crer em tal isen9ao. “Reconhecido e 
dominado, o poder das palavras engendra uma retorica; isto e, o recurso a um lexico 
especifico, a formas e estereotipos, a regras e modos de argumenta9ao” (BALAN- 
DIER, 1982, p. 12).

Ao reunir o conjunto de principios necessarios para se chegar a isen9ao pos- 
sivel, desafia o enunciador a comparar se a teoria corresponde a pratica. Mas sera 
que o leitor comum tera background para fazer uma analise consistente e tirar suas 
proprias conclusoes? Ou sera que por meio de tal documento o enunciador preten- 
de instituir a prometida isen9ao? Afinal, “na perspectiva pragmatica, a linguagem e 
considerada como forma de a9&o; cada ato de fala (batizar, permitir, mas tambem
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prometer, afirmar, interrogar, etc.) e inseparavel de uma institui^ao, aquela que este 
ato pressupoe pelo simples fato de ser realizado” (MAINGUENEAU, 1997, p. 29).

E necessario ressaltar que o documento nao e dirigido “apenas” para a socie- 
dade em geral. Ele e direcionado tambem aos proprios jornalistas dos veiculos de 
comunica^ao das Organizaijoes Globo, ja que se propos a “ [...] explicitar o que e im- 
prescindivel ao exercfcio, com integridade, da pratica jornalistica, para que, a partir 
dessa base, os veiculos das Organiza<;6es Globo possam atualizar ou construir os seus 
manuals, consideradas as especificidades de cada um" (PR1NCIPIOS EDITORIAIS 
DAS ORGANIZAQOES GLOBO, 2011, p. 2).

A partir de tal assertiva, outras questoes podem ser debatidas, tais como: Qual 
a receptividade dos profissionais das Organizacoes Globo ao tomar conhecimento 
desse documento? Quais as estrategias utilizadas para seguir as suas orientacoes nas 
rotinas produtivas das reda^oes? Como a audiencia compreendeu esse documento 
divulgado pelas Organizacoes Globo? Ela, de fato, percebeu a exibicao de um jorna- 
lismo isento, apos a divulga^ao do documento?

Estas sao algumas perguntas que, sem duvidas, so serao respondidas, com 
o deviclo rigor cienu'fico, em estudos mais aprofundados. Pesquisas que tambem 
podem confirmar ou refutar a seguinte hipotese: a liberagao do polo de emissao 
potencializa fenomenos de contraagendantento midiatico, que acirram as disputas 
no campo simbolico, entre sociedade civil organizada e midia hegemonica, pela 
credibilidade de seus respectivos enunciados.
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“ F a l a  q u e  e u  t e  e s c u t o ”

E  O ESPETACULO UNIVERSAL DA FE

C l e o n e id e  M o u ra  do  N a sc im e n t o

i . In t r o d u ^ ao

£ um fenomeno da sociedade brasileira o uso dos meios de comunica^ao e 
das redes sociais para integrar ideais, afirmar valores, fortalecer posicoes ideologicas, 
interesses e institutes. Jornais, revistas, radios, televisoes, sites, blog e redes sociais 
estao cada vez mais nas maos de politicos, religiosos e grupos empresariais que dis
putant seus espa^os sociais e se servem da mfdia para conquistarem seus objetivos.

Nos estudos, sobre a relacao Neopentecostalismo e mfdia, destacamos a pos- 
sfvel influencia dos vefculos de comunicaqao em relacao ao crescimento deste grupo, 
no discurso e posicionamento politico que o grupo assume em suas mfdias, na pro- 
posta de inclusao social ou na concorrencia entre igrejas proprietarias de empresas de 
mfdia. Desta forma, o interesse sobre a relacao entre evangelicos e televisao se tornou 
evidente nos ultimos tempos, por ser o maior meio de comunicac^ao de nossa epoca, 
por envolver cifras altfssimas e pela exposi^ao de fortes imagens.

Desde o dia 12 de outubro de 1995, apos o episodio em que o bispo Von Hel- 
der, da Igreja Universal do Reino de Deus -  IURD, tocou com o pe uma imagem de 
gesso de Nossa Senhora Aparecida, em um programa da Rede Record, o Brasil to- 
mou conhecimento de uma acirrada disputa na mfdia montada em torno do nome 
de Deus. As igrejas de todos os credos fazem dos meios de comunica^ao um negocio 
promissor. Entretanto, nenhuma delas valoriza tanto a com unicacao como a Igreja 
Universal do Reino de Deus. A mfdia tem um papel fundamental no crescimento 
desta igreja. No infcio, em 1977, Edir Macedo, fondador da IURD, come^ou na 
Radio Metropolitana com um programa de apenas cinco minutos, atingindo em 
pouco tempo, cinco horas diarias. Aos poucos foi ampliando sua participacao nos 
meios de com unicacao ate chegar ao lance mais ousado nesta area, quando comprou 
a Rede Record em 1990.
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Portanto, a Igreja Evangelica de maior destaque na TV e a Igreja Universal 
do Reino de Deus, que alem de adquirir desde 1990 a Rede Record, tambem tem 
outras duas redes de TV; a Rede Mulher e a Rede Familia. Entre seus programas de 
TV, aquele com maior visibilidade e sem duvida o programa “Fala que eu te escuto” 
veiculado nas madrugadas, objeto desse estudo.

Em nome de Deus as religioes ocupam espapos na rnidia, empenhadas em 
conquistar fieis para a palavra de Deus, segundo suas respectivas versoes. Os evan- 
gelicos, geralmente em contraposipao a catolicos, espiritas e adeptos de religioes afro 
-brasileiras, todos falando em nome de Deus, utilizam-se dos meios de comunicapao 
para conquistar novos adeptos.

Portanto, a proposta de estudo em questao tem como intenpao compreender 
quern e a IURD, que forpas sociais e teologicas estao na sua retaguarda, quais sao 
as tecnicas que seus dirigentes empregam para transforma-la em uma organizapao 
tao rica e prospera? Que peculiaridades organizacionais e teologicas se faz presentes 
no programa “Fala que eu te escuto” para torna-lo lider de audiencia no horario 
veiculado?

A IURD poderia ser apenas uma empresa comercial que avida de lucro uti- 
liza a rnidia em programas como o “Fala que eu te escuto” para servir de lenitivo 
as mazelas sociais? Ou se apropriaria de um discurso religioso para vender ilusoes e 
esperanpas? Ou seria uma nova maneira de ser Igreja, sintonizada com os desejos de 
pessoas pertencentes as camadas sociais mais sujeitas a pobreza, doenpa, opressao, 
desemprego, exclusao social e inseguranpa, em tempos de globalizapao economica?

Nos ultimos anos tem crescido sobremaneira as pesquisas dentro e fora do 
Brasil que se propoem a estudar o fenomeno do pentecostalismo e neopentecos- 
talismo brasileiro. Entretanto, dada a propria dinamicidade deste fenomeno, ha 
ainda uma grande lacuna a ser preenchida, e por este motivo compreendemos ser 
necessario muitos outros estudos ainda, pois diversos aspectos precisam ser melhor 
explicados, desta forma, nos debrupamos sobre a analise do programa “Fala que eu 
te escuto”, visto que este consegue alavancar uma audiencia considerada fora dos 
padroes devido ao horario de exibipao.

A escolha desse tema de pesquisa se deu pela indiscutivel audiencia desse pro
grama por pessoas nao iurdianas ou ate mesmo nao religiosas. A indagapao seria: o 
que leva uma pessoa a hear durante a madrugada “presa” em frente a TV vendo um 
programa que nao faz parte, muitas vezes, da sua religiao ou valores morais, e se este 
programa consegue o seu intuito que e o de arregimentapao de fieis.
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A constru^ao discursiva da inclusao e da marginalidade, bem como a ideia de 
uma religiao espetacularizada por outro lado, e considerada uma marca da IURD, 
visto que em programas como o “Fala que eu te escuto”, percebemos as estrategias 
que demonstram que o pertencimento a IURD e um fator de transformaqao que 
ocorreu na vida do indivlduo apos ele ter se tornado adepto. Sao, inclusive, apre- 
sentadas no programa, em torno de 25 a 30 minutos testemunhos de pessoas que 
sofreram essa transformatpao, essas pessoas narrando suas situaqoes “antes e depois” 
de pertencer a IURD.

O programa “Fala que eu te escuto”, apresentado diariamente na madrugada 
pela Rede Record de Televisao, em rede nacional, projetou no cenario midiatico a 
for^a do segmento religioso, evangelico, que cresce a cada dia. Conforme analisado 
por Fonseca (2003), este crescimento espantoso representa hoje cerca de 20% da 
programaqao televisiva brasileira. Devido a sua presen^a diaria, o programa trouxe 
visibilidade a denominacao responsavel pela produqao do programa, a IURD, e 
tambem deu proje^ao nacional aos pastores que apresentam o programa. Conforme 
dados publicados no proprio site da IURD o Area Universal, a audiencia do progra
ma “Fala que eu te escuto” varia numa media em torno de 2% a 3%, com picos de 
7% a 9% no IBOPE.

Se considerarmos estes numeros em termos absolutos, pareceria sem grande 
significa9ao, porem pensando em termos relativos, estes pontos de audiencia sao 
bem significativos, dada a propria media da emissora Record, pois sua programa^ao 
tern em media estes Indices de audiencia (exceto as novelas e minisseries religiosas), 
e que para um programa religioso que compete com filmes e programa^oes de outras 
emissoras mais competitivas estes numeros tern uma expressiva representaqao.

O programa “Fala que eu te escuto” e veiculado diariamente ente 1 h 15 e 1 h 
30 com dura^ao media de 1 h e meia. A programa^ao e sempre dividida da mesma 
forma: o primeiro momento e destinado as reportagens16, o segundo momento e o 
mais dramatico, pois apresenta os depoimentos e opiniao dos indivlduos que estao 
ali participando17 e por fim temos o momento de oragiao e despedida com as palavras 
do bispo. Analisamos que a produ<;ao tern cuidado especial com o programa; obser-

16 Momento de exortat^ao, isto e, convite ao programa. Estas geralmente sao bem montadas e articu- 
ladas, numa linguagem simples e acessivel a qualquer publico, recheada de imagens de personalidades 
e musicas que estao em “moda” no momento.

17 As participapoes sao geralmente por telefone, mas tambem por e-mail e twiter.
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vamos que a equipe que forma o programa e cm sua maioria profissionais da area de 
jornalismo, marketing, publicidade entre outros.

Portanto temos como objetivo geral desta pesquisa: analisar os aspectos que 
possibilitam compreender como se processa efetivamente as principals caracteristi- 
cas do discurso religioso espetacularizado praticado pela IURD, a partir do progra
ma “Fala que eu re escuto” e como este se transforma em instrumento e estrategia 
para arregimentaqao de fieis.

2. A IU RD  e o  M er c a d o  R e lig io so  B r a sile ir o

Paul Freston (1993), afirma em seus estudos sobre a expansao do protestan- 
tismo no Brasil, que para entender a fragmentaqao das religioes protestantes nao se 
deve ater somente aos motivos teologicos. Esta fragmencacao e diferenciaqao teolo- 
gica das igrejas brasileira podem ser analisadas atraves da relaqao de adequaqao entre 
as classes sociais, seus valores eticos e a propria dinamica de transformaqao social. 
Por isso, o que motiva esta segmentaijao nao e somente a teologia, mas as barreiras 
sociais e com isso as necessidades individuals nascidas a partir de um contexto mer- 
cadologico.

De acordo com os dados apresentados no ultimo censo do 1BGE e do POF 
sobre o crescimento do protestantismo no Brasil, podemos afirmar que existe uma 
relaqao direta entre a expansao numerica dos evangelicos e sua crescente visibilidade 
social com a ineficiencia do Estado em estabelecer poh'ticas publicas serias e con- 
dizentes com a realidade social bem como a crise economica que impera em nosso 
pai's. O cenario politico e social do pais acaba por corroborar o argumento de uma 
religiosidade popular e assistencialista que “rouba” o poder das in stitu tes de con- 
trole formais, este fato gera uma necessidade imediata por um lider carismatico e 
dispensando assim, o preparo formal dos seminarios.

Os estudos apontam que foi a populaqao menos favorecida que “abra^ou” este 
novo jeito de ser igreja, ja que estas igrejas buscam a resoluqao imediata de proble- 
mas. O caso da IURD e emblematico neste sentido, visto que partindo de uma ana- 
lise de sua teologia e praticas devocionais, percebemos que o slogan “Pare de Sofrer”, 
serve como estrategia para arregimenta<;ao de fieis, trata-se aqui da “soluijao de seus 
problemas”. Por isso, as igrejas pentecostais e neopentecostais tiveram um cresci-

68



Novos D izeres N ovos Fazeres

mento maior nos bairros populares, nos grandes centros urbanos, que integraram os 
seus templos a arquitetura das favelas, dos suburbios e dos conjuntos habitacionais 
populares (FERNANDES, 2003).

Novaes (2003), afirma em seus estudos que nao e possfvel fazer uma abor- 
dagem isolada sobre o crescimenro do pentecostalismo e do neopentecostalismo no 
Brasil, pois esta, nao da conta da questao, visto que, a explica^ao para esta expansao 
e fragmenta^ao das igrejas pelo vies exclusivo da pobreza, resultaria na ideia dizer 
que as igrejas ocupam espa^os onde havia um vazio estatal e assim, engrossam suas 
fileiras com novos conversos. Em suas palavras:

Mais uma vez o pentecostalismo acaba sendo explicado pelas ‘faltas’: 
falta de politicas geradoras de emprego, falta de presen^a de agendas 
de estado nas areas mais pobres e em conflito pela presenpi do narco- 
trafico, falta de politicas de seguran<pa publica, falta de sentido da vida 
e de perspectivas de futuro (NOVAES, 2003, p. 106).

Novaes (2003) entre outros aponta para a importancia das mazelas sociais 
como provocadora de crescimento de alguns segmentos neopentecostais no Brasil, 
contudo, e preciso ficar atento para outros aspectos que podem ocasionar esta expan
sao extraordinaria que sao tao importantes quanto os anteriores e, por isso, merecem 
ser considerados tambem, como a propria crise dos relacionamentos e la^os sociais.

AIURD, atendendo as necessidades do mercado religioso implantou em seus 
templos solidas estruturas empresariais, assim, de acordo com as atividades comer- 
ciais que desenvolvem e os resultados que alcan^am, ela e bem sucedida em suas 
empreitadas religiosas e tambem nas questoes comerciais. Esta possui uma estrutura 
hierarquica verticalizada centrada na figura do lfder carismatico e utiliza amplamen- 
te a midia. A maneira como esse grupo e conduzido por seus lfderes conjuga os tres 
tipos de lideran^a descritos por Weber - lideran^a legal, tradicional e carismatica. 
Com uma enfase na pessoa do lfder carismatico.

Leonildo de Campos (1997) em sua tese de doutorado elaborou uma analise 
sobre a Igreja Universal do Reino de Deus como exemplo da mercantilizacao do 
sagrado. Conforme este a mfdia tern avaliado as praticas desse grupo religioso como 
atividades mais comerciais do que propriamente religiosas. A sistematica cobertura 
jornalfstica em tom de deniincia realizada pelas Empresas Globo de Comunicaipao
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e outros grupos empresarias com interesses no mercado das comunicaqoes, teve no 
final do ano de 1989 o seu auge. Exatamente neste perlodo foi divulgado que a 
Igreja Universal do Reino de Deus estava em processo de compra da Rede Record 
de televisao, estabeleceu-se o incomodo que a Igreja Universal do Reino de Deus 
causa nas empresas de comunica^ao - disputa de mercado - e nas igrejas evangelicas 
chamadas historicas - disputa religiosa.

Campos (1997), alerta para o perigo da estigmatiza^ao desta igreja ao identi- 
fica-la exclusivamente a mercantiliza^ao da religiao, chamando a aten^ao para a exis- 
tencia de uma guerra ideologica voltada para a desqualificaqao de qualquer grupo 
que possa vir a ser um obstaculo aos interesses de empresas de comunicacao.

A pesquisadora Magali do Nascimento Cunha (2004, p, 51), em sua analise 
sobre o pentecostalismo em geral e a IURD em particular comenta que estas igrejas 
se destacam pelo investimento no mercado religioso “atraves da montagem de redes 
de comunicacao, com destaque para a televisao, radio, editoras e gravadoras,” como 
a Gospel Records da Renascer e a Line Records da IURD e em muitos casos se apro- 
priam de simbolos e praticas de outras religioes de forma ressignificada com meio de 
proselitismo religioso.

O bispo Edir Macedo, utilizando de um planejamento estrategico de marke
ting, mesmo que de forma empirica transformou a IURD no maior estabelecimento 
neopentecostal brasileiro. Campos (1997, p. 1999) aponta para esse empreendi- 
mento em particular mostrando que “as religioes fazem sucesso quando tentam se 
adequar as necessidades e desejos de um publico alvo”, portanto e primario falar que 
“a religiao usa as leis do mercado para vender a sua mercadoria”, contudo, e preciso 
observar que “ela mesma se submeteu aquelas leis e se transformou numa mercado
ria tambem vendavel no mercado”. A submissao da religiao aos interesses dos con- 
sumidores, fenomeno a nosso ver essencial para se entender o neopentecostalismo, 
traz de volta as discussoes sobre a interioridade das pessoas, suas fantasias, desejos e 
sonhos, materia-prima que sempre ligou magia e religiosidade popular.

De acordo com Guerra (2003, p. 01):

A logica mercadologica em que a esfera da religiao opera, produz o 
aumento da importancia das necessidades e desejos das pessoas na 

defmicao dos modelos de praticas e discursos religiosos a serem ofere- 

cidos no mercado, ao mesmo tempo que demanda das organiza^oes
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religiosas maior flexibilidade era termos de mudaru^a de seus “pro- 

dutos” no sentido de adequa-los da melhor maneira possfvel para a 
sadsfa^ao da demanda religiosa dos indivi'duos.

Enquanto Guerra (2003) fala sobre os efeitos da seculariza^ao e da demanda 
do mercado religioso e Mariano (2003, p. 115) reform a o aspecto da oferta. Segundo 
este, as organiza^oes religiosas procuram, “como forma de atrair clientela e recrutar 
novos adeptos, conquistar novos nichos de mercado, especializando-se na oferta de 
produtos e services adaptados aos interesses e preferencias especificos de determina- 
dos estratos sociais”.

M endoza (1992) e Montes (2000) afirmam que o “sucesso empreendedo- 
ristico” das igrejas neopentecostais esta na eficacia destas em re!a<;ao ao processo 
de adaptacao ao mercado para atender as necessidades pessoais e aos servicos que 
podem ser oferecidos como forma de cura para os males tanto sociais, como econo- 
micos e pslquicos.

Peter Berger (1985) ja havia feito alusao a essa ideia de que os grupos reli- 
giosos devem adequa-se as necessidades e demandas sociais, causados pelas trans- 
forma^oes proprias da sociedade e advindas com a consolidai^ao de uma sociedade 
globalizada, esse fato ele denomina de pluralismo religioso e a necessidade que,

Muito simplesmente, que os grupos religiosos se transformam de mo
nopolios em agendas mercantis competidvas [...]. Agora os grupos 
religiosos devem organizar-se para cortejar uma popula^ao de consu- 
midores em comped^ao com outros grupos que tern o mesmo pro- 

posico. De imediato a questao dos “resultados” adquire importancia 

(BERGER, 1985, p. 149).

A IURD entre as igrejas neopentecostais brasileiras pode ser considerada o 
maior exemplo de adequaijao de cultos e bens simbolicos oferecidos aos seus clien- 
tes, ja que a analise de seu marketing evangelico pode ser feita a partir de contextos 
ampliados, onde se incluem todas as expressoes religiosas internacionais ou brasilei
ras, ou mesmo a partir do mercado religioso cristao em geral; ou pensando em um 
segmento especifico, como o neopentecostalismo. A IURD acaba por se posicionar no 
mercado religioso brasileiro deferentemente de outras igrejas do mesmo segmento
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neopentecostal. Esta trabalha com formas distintas de discurso para arregimentar 
fieis, se sua competiqao por proselitos esta centrada em catolicos “perdidos” nesta 
sociedade “impiedosa” seu discurso e mais centrado nas propostas de inclusao social, 
se procura, por outro lado, atingir os pentecostais ou neopentecostais seu discurso e 
mais incisivo em relaqao a conquista de bens materials e curas de problemas sofridos 
pelo futuro fiel, mas se a “competiqao e disputa por fieis” e com as religioes afro-bra- 
sileiras, vemos um discurso reparador, onde a ideia central e livrar-se de encostos e 

demonios.

A IURD desponta no mercado religioso neopentecostal brasileiro como a 
iider tanto por estatisticas18 como por representar, em um imaginario social, uma 
especie de sinonimo de igreja neopentecostal.

Guareschi (1995), em seus estudos afirma que da mesma forma que as pes- 
soas associam fast food ao Me Donald’s, estas associam a IURD com o seu Iider 
Edir Macedo ou com o neopentecostalismo. Por isso, Guareschi (1995) afian^a que 
devido a este pressuposto surgiu o conceito de “Me Donaldizafdo da fe ” para tratar 
de um contexto de mercadorizapao que pode ser evidenciado atraves de um sistema 
“drive-thru” de rapido atendimento de demand as19, este fato tambem faz referenda 
a ideia de “supermercados da fe”, ja que “assim como voce chega a um armazem, 
compra e paga um produto, voce tambem chega a igreja, compra seu milagre, sua 
gratia, sua cura, sua salvapao, e volta tranquilo para casa, feliz e convencido de que 
fez um bom negocio (GUARESCHI, 1995, p.217).

18 Em relafao aos dados estatfsticos que ratificam a lideran^a da IURD em relaQo as outras igrejas 
neopentecostais podem ser encontrados no Novo Mapa das Religioes (2011), coordenado por iMarcelo 
Neri, no Atlas da FiliaQo Religiosa (2003), e nos dados do Censo de 2010, visto no site do IBGE. 
Artigos como o de Antoniazzi (2004) e o de Galindo (2009) tambem trazem contribuRoes. No de 
Antoniazzi, as pentecostais citadas sao Assembleia de Deus, CongregaQo Crista do Brasil, IURD, 
Evangelho Quadrangular e Deus e Amor. A IURD, em relaQo as pentecostais, ocupa a terceira po- 
siQo, mesmo sendo bem mais recente que as demais. £  a unica neopentecostal da lista, e assim, a 
primeira deste segmento a ocupar a mente dos recenseados. Este dado tambem e percebido no censo 
feito pela FGV, de 2011. onde a IURD desponta como a neopentecostal mais lembrada pelas pessoas 
pesquisadas. Um dado interessante levantado nesta pesquisa e a predominancia, na IURD, do publico 
feminino em detrimento do masculino (NERI, 2011, p. 20).

19 Alguns autores tern tratado da mercadorizapSo da fe a partir da 'me do?ialdrza(/to e da 'religiao 
fast food'. Dentre estes, destaco Luis Alexandre Solano Rossi (2011), Luiz Mauro Sa Martino (2003) 
e Eduardo Guilherme de Moura Paegie (2008). Estes estudos reverberam conceitos como o de me 
donaldiza^ao da sociedade, de George Ritzer (1993, 2008), onde ele reelabora o conceito de racionali- 
dade e pensa numa sociedade modelada a partir dum paradigma onde o fast food representa eficiencia, 
quantificacao, controle e previsibilidade.
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A partir dessa ideia apresentada por Guareschi (1995), podemos chegar a 
conclusao que para o fiel conseguir suprir suas necessidades pessoais ele deve dispor 
de tempo e dinheiro, atraves da compra de produtos e servi^os, ou contribuindo 
em forma de di'zimos e ofertas, todo esse processo nos leva a pensar no pressuposto 
Maussiano da reciprocidade. Guareschi faz uma clara associa^ao entre “A teologia da 
prosperidade e a reciprocidade” que podem ser observadas a partir da seguinte fala:

Inseridos numa sociedade capitalista, os fieis passam a assimilar o 

discurso capitalista, ate mesmo com redact ao sagrado. Os pregado- 

res apresentam os assuntos religiosos dentro do referenda! simbolico 

do mercado, levando as pessoas a conclusao de que o dinheiro e urn 

meio eficaz para se conseguir bens espirituais corao a paz, felicidade, 

conforto espiritual, alegria, etc., numa especie de transa9ao simbolica 

estabelecida com Deus, atraves da igreja (GUARESCHI, 1995, p. 

217-218).

Como observa^ao final, cabe frisar que as varias m otivates aqui abordadas 
em rela^ao ao mercado religioso brasileiro e a rela^ao da IURD com este, nao e 
excludente. A IURD pode fazer uso numa determinada situa^ao de uma estrategia 
teologica, os enfatizar os problemas sociais e o descuido do Estado em resolve-los, 
ainda pode fazer uso de uma prega^ao mais intimista, visando os problemas emo- 
cionais e pessoais do fiel potencial, pode buscar uma soluqao para a cura de uma 
enfermidade do corpo ou da alma. Enfim, estas estrategias de arregimentaqao de fieis 
devem condizer com o meio e com a demanda dos fieis. E importante concluir que 
essas estrategias de marketing para fins de proselitos aglutinou um grande aliado ao 
longo da sua existencia, a midia.

3 . R e LA^AO I U R D ,  M ID IA  E ESPETACULO

Se o nosso objeto de estudo e a relacao da IURD com a midia, a partir do 
programa “Fala que eu te escuto” e como ela elabora estrategias de arregimenta^ao 
de fieis acredito ser necessario esclarecer os conceitos utilizados por nos.
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Embora recorrente na literatura sociologica e antropologica, em termos de 
referencias, a dimensao espetacular do programa “Fala que eu te escuto” nao foi 
objeto dc nenhum escudo espedfico ate o momento da elaboragao deste estudo. Em 
algumas falas presente no meio academico sobre a IURD, evidencia-se a questao do 
mercado religioso, a sua rela^ao com a mldia, o seu surgimento e expansao. Con- 
tudo, sem desmerecer estes trabalhos e utilizando-os como arcabou^o teorico, este 
trabalho propoe um avan<;o na compreensao do tema, reconhecendo a dimensao 
espetacular do programa pelas suas dimensoes rituah'stica: verbal, musical, estetica, 
ludica e performatica.

Por conseguinte, e importante esclarecer, desde ja, o sentido em que o termo 
espetaculo sera utilizado ao longo deste trabalho para sc referir ao programa “Fala 
que eu te escuto”. Compreendemos o espetaculo em seu sentido mais lato, isto e, 
como linguagem artistica, sublinhando sua condigao de veiculo de comunica<;ao em 
que o dizer pode ser pensado como um fazer e vice-versa:

Interspaces f.ntrk Poi.friCA, MIdia k Tecnologta:

Nesse aspecto os espetaculos parecem se prestar de maneira exemplar 
a fun^ao paradigmatica. Nao sao eles, afinal, nao apenas a conjugaqao 
das duas formas de linguagem -  a linguagem da voz e a do gesto -  e, 

portanto, o veiculo de comunicaipio mais poderoso, mas, mais do que 
isso, nao contem eles na sua propria estrutura essencial as duas faces 
de toda manifesta^ao? Nao ha de fato espetaculo sem a presen^a si- 
multanea, no seu evoluir, do dizer e do fazer, do representar e do agir, 
do dissimular e do revelar (FORTES, 1997, p.32).

Bueno (1968, p, 1223) define o sentido que o termo espetaculo engendra, 
para este a palavra espetaculo vem do latim spectaculum e significa: “representa^ao 
teatral, tudo o que atrai a aten^ao e desperta a curiosidade visual”. Desta forma, 
temos como derivaqoes do termo, as palavras, espetacular e espetaculoso que signifi
cant admiravel, digno de ser visto; espetaculosidade, qualidade do que e espetacular. 
Sao nesses sentidos que este termo e utilizado nesse trabalho para caracterizar as 
estrategias empregas pela IURD atraves do programa “Fala que eu te escuto” para 
atrair pessoas dos mais variados credos e valores.

Outros autores que tambem fazem alusao ao termo espetaculo, entre eles po- 
demos analisar a definiqao de Ortega e Gasset (1978, p. 46), este define “espetaculo 
como presen<;a e potencia de visao, ou seja, e algo que se ve”. E, precisamente neste
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ponto, o autor estabelece a diferen^a substantiva entre artes de cena e artes de repre- 
senta^ao. No primeiro tipo o visto e realidade, enquanto no segundo, e um mundo 
imaginario oferecendo “realidades que tem a condi^ao de apresentar-nos em lugar 
delas mesmas outras, distintas”. Quais seriam entao as relates entre o espetaculo 
religioso e os programas veiculados pela televisao?

Uma resposta possfvel a essa questao deve levar em considerac^ao as redoes 
da religiao com a midia, os neopentecostais perceberam a algum tempo que a midia 
televisiva se configuraria em otima oportunidade de se conseguir fieis. So nao sabiam 
ainda como. Contudo, foi a partir ou inspirados nos dramas representados pelas 
novelas que atraem milhoes de telespectadores que eles come^aram sua empreitada 
em busca do “espetaculo da fe” . Ao analisarmos o sentido do drama no campo do 
sagrado, a ideia de representa^ao ganha um novo sentido que nao se limita as ideias 
de aparencia ou imagina^ao. A representa^ao sagrada e uma realiza^ao mistica. Atra- 
ves dela o sagrado deixa de ser algo invisivel e inefavel e passa adquirir uma forma 
bela e real. O ato objetiva uma ordem de coisas mais elevadas do que aquela que 
compartilhamos cotidianamente.

Ao relacionarmos o termo espetaculo religioso com a ideia de drama, “o dra
ma da vida real”, podemos encontrar respaldo para essas ideias, na analogia entre 
ritual e drama proposta por Clifford Geertz (1989). O espetaculo religioso e aqui 
definido como a manifesta$ao estetica, visual e performatica dos rituais que utilizam 
a^oes expressivas para comunicar conteudos religiosos diante de um publico. A par
tir dessa defini<;ao, buscamos os vfnculos indissociaveis existentes entre o espetaculo 
religioso da IURD e o espetacular programa “Fala que eu te escuto”, tendo em 
vista que nao se pode falar do primeiro sem levar em considera^ao as caracterfsticas 
do segundo. Nossa enfase e a analise do programa espetaculo como meio de co- 
munica<;ao, relacionando-o a fun^ao proselitista da Igreja. Para tanto, partimos do 
pressuposto que o programa espetaculo pode ser considerado como uma instancia 
produtora e reprodutora de significados, de discursos, tanto para os atores sociais 
que o integram como para os telespectadores-participantes.

A religiao sempre foi uma grande produtora de espetaculos. O que dizer dos 
grandes herois biblicos retratados em todo o seu drama, o que dizer de Davi, um 
simples pastor de ovelhas que consegue sozinho derrotar o mais feroz guerreiro ini- 
migo, nao qualquer guerreiro, mas sim um gigante infame. As religioes sempre fi- 
zeram uso de mitos e alegorias espetaculares para convencer os seus credulos fieis, 
os livros sagrados, fundamentados na doutrina, a palavra escrita e oral, fazem parte
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desse arcabou^o, porem e preciso lembrar aquelas religioes ou crenqas que utilizam 
outras expressoes religiosas, tais como os gestos, os canticos, as musicas e louvores, a 
danqa, elementos privilegiados de comunicaqao com o sagrado (SATHLER, 2007).

O programa “Fala que eu te escuto”, pode ser definido como um ritual, o 
conteudo das suas aqoes e comunicado atraves da representa^ao dramatica dos con- 
teudos de suas reportagens, das musicas utilizadas, da participate do publico, da 
oragao com o copo d’agua, da mensagem do Bispo Macedo, etc. As performances 
ritualisticas que o acompanham tern existencia como espetaculo. Nesse sentido, o 
palco ou set de filmagem pode ser visto como um espa^o de representaqao sensi'vel do 
sagrado e, ao mesmo tempo a via para o seu acesso que o programa encena (MON
TES, 2000, p. 156).

Este estudo explora os sentidos do termo espetaculo, apresentando a plura- 
lidade de pianos e recursos que ele coloca a disposiqao do homem em sua relacpao 
com o sagrado, enquanto expressao estetica e social. Pergunta-se: O que se mostra 
no programa? O que se ve por parte dos telespectadores leigos? O que esse programa 
espetaculo quer comunicar? Quais os significados imph'citos e explicitos eles buscam 
atingir atraves de suas enquetes? Qual a importancia do que nao se ve na construqao 
do imaginario valorativo dos individuos? Portanto, vemos que o espetaculo religio- 
so, bent como todo espetaculo, “sao fatos culturais condicionados pelo contexto 
social dentro do qual se produzem” (Fortes, 1997, p. 156).

As decadas de 70 e 80 constituiram-se como marco para a expansao nao so do 
protestantismo historico, mas das demais denominates protestantes, enfatizando 
as religioes pentecostais e neopentecostais. De acordo com pensamento de Prandi 
(1996, p. 36), as religioes brasileiras nao estao circunscritas ao campo das relates 
religiosas, elas interagem com todos os orgaos do Estado, ja que em casos como o da 
IURD chega a se aproveitar das lacunas deixadas pela ingerencia desse Estado, por 
isso nas palavras do autor:

As institui<poes religiosas se expandem tambem pelo tecido social: 

reproduzem a logica do campo economico, alimentando mercados 

musicais e turisticos, penetram na induscria do entretenimento, 

modelam padroes de moralidade e sociabilidade, promovem politi- 

cas sociais e campanhas nos setores de educa^ao, saude, trabalho etc 

(PRANDI, 1991, p. 36).
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O problema em questao refere-se a analise do reconhecimento e ao uso desta 
dimensao espetacular do programa e a da propria IURD por agentes internos e 
externos a essa religiao. As relates da IURD e do programa com diversos setores 
sociais, a exemplo do Estado, da mi'dia e da politica, nao foram verticalizadas ou 
simplesmente impostas de fora para dentro. Delineou-se um quadro envolvendo ne- 
gociacoes, concessoes, omissoes, alian<;as e compreensoes diferenciadas por parte dos 
representantes da IURD sobre o lugar da tradifao religiosa nesse jogo de interesses.

E importante esclarecer desde ja que nao pretendemos analisar toda uma 
rede de relates estabelecidas entre o programa “Fala que eu te escuto” ou mesmo 
da IURD e a sociedade brasileira e que culminou no seu reconhecimento como um 
dos simbolos nacionais. Percebemos que a espetaculariza^ao e um elemento indis- 
sociavel da historia dessa religiao, do seu esforco de fazer-se reconhecer como uma 
expressao legitima no interior do universo religioso brasileiro, de sair da marginali- 
dade que lhe foi imposta em busca de reconhecimento social.

Nesse movimento em busca de reconhecimento social, a dimensao espeta
cular dos programas religiosos de televisao se apresenta como porta de entrada para 
forma^ao de uma rede mais ampla de comunicaqao. A presen9a e a participagao dos 
grupos de evangelicos e televangelistas em eventos e espa^os publicos tornaram-se 
um dos principals meios de expansao e de divulga^ao do neopentecostalismo no 
Brasil, contribuindo para a construgao da sua identidade religiosa. Na construcao 
dessa nova identidade, varios interesses entraram em jogo: supressao do preconceito 
em relacao aos evangelicos e neoevangelicos (por estes serem em menor numero 
em relacao aos catolicos), reconhecimento social, construcao do prestigio de lideres 
religioso, interesses politicos, entre outros.

A dimensao espetacular de seus programas televisivos constituiu um dos prin
cipals fatores responsaveis pelo aumento da visibilidade social alcan^ada por essa 
religiao no espa^o publico, colaborando para a quebra da invisibilidade e do anoni- 
mato, impostos inicialmente as religioes que se contrapunham ao catolicismo.

A IURD nao so conservou os elementos do espetaculo como os potencializou, 
tornando o carater espetacular de rituais como “Terapia do Amor”, “Reuniao com 
Empresarios”, um dos seus principals sinais diacriticos no universo religioso brasilei
ro. Este foi o primeiro passo para tornar-se conhecida e depois apostar forte em pro
gramas televisivos. Os lideres iurdianos souberam usar a seu favor o poder de atra<;ao 
de seus cultos, seja para se contrapor ou para estabelecer dialogos e alian^as com os 
segmentos mais populares, bem como as classes que insistiam em subjuga-los.
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4. O  E spetac u lo  R e lig io so

O espetaculo religioso, como todo espetaculo, possui algumas dimensoes -  
estetica, ludica e dramatica -  que o integrant e o caracterizam. Nesta tese nos propo- 
mos a abordar cada uma dessas dimensoes separadamente por questao meramente 
metodologica, uma vez que o progranta “Fala que eu te escuto” e aqui percebido 
como um faro social total nos termos como essa categoria de analise foi definida por 
Mauss (2003).

A estrutura ritual do programa nao estabelece uma separa^ao entre os pastores 
apresentadores do programa e os telespectadores, a ideia e exatamente o contrario, o 
programa procura fazer com que o telespectador pense, veja e sinta como se o Pas
tor estivesse direcionando sua fala diretamcnte a ele, ja que o publico do programa 
pode ser caracterizado como um dos mais heterogeneos, tanto em seus interesses 
quanto em suas expectativas. Tomemos como exemplo os telespectadores do progra
ma intitulado “Ratos de academia”, em seus 23 minutos dedicados a participa^ao 
dos telespectadores, estes se mostraram em grande maioria contra as pessoas que 
tentavam veneer suas frustrates (ntimas atraves do uso exagerado da malhaqao. 
Outros se mostravam confusos, ao mesmo tempo em que concordava que o excesso 
era danoso, defendiam a ideia de que hoje precisamos nos exercitar, como forma de 
mantermos uma boa saude. Esses relatos nrostram a diversidade e heterogeneidade 
de opinioes sobre o tema, reflexo da propria diversidade dos que assistem e partici
pant do programa.

A linguagem ritual do programa configura um espetaculo cenico no sentido 
de que algo e exibido a um publico. Sendo assim, o espetacular sera sempre definido 
a partir de um determinado olhar. Os olhares que cruzam o programa elegent dife- 
rentes objetos de contemplaqao, o espetacular pode ser associado as reportagens, aos 
Itinos de louvor, aos testemunhos dos telespectadores, ao momento de oraqao com 
o copo d’agua ou mtisica. As tres dimensoes — a religiosa, a ludica e a estetica -  in
tegrant a totalidade do programa, mas o olhar fragmenrado isola muitas vezes uma 
destas dimensoes, fixando-se apenas naquela que atende ao interesse do momento, 
que pode ser religioso, emocional, espetacular ou ludico.

Para o segmento religioso do programa, o espetaculo oferecido tern a ver 
com o regozijo religioso, com a reflexao de praticas e comportamentos sociais con- 
siderados inadequados, com a capta^ao ou arregimentaqao de novos fieis, ja para o
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segmento leigo ele pode de uma forma simplista mexer com os valores arraigados 
dos individuos, causar certo tipo de reflexao sobre seus habitos cotidianos, causar 
impactos naqueles que por algum motivo se “desviaram” da palavra de Deus.

Tomando como parametro a classificagao dos ritos proposta por Durkheim 
(1989), o programa “religioso” “Fala que eu te escuto” da IURD poderia ser conside- 
rado como um rito representativo ou comemorativo. O autor estabelece uma linha 
de parentesco entre esse tipo de rito e as rep resen tagoes dramaticas. A aproximacao e 
por ele justificada pelo fato de os ritos representativos nao so utilizarem os mesmos 
procedimentos do drama, como tambem perseguirem objetivos do mesmo genero.

Dentre eles esta o de assumir aspecto exterior de entretenimento para os indi- 
viduos, proporcionando-lhes o alivio das tensoes cotidianas, distraindo-lhes o espiri- 
to cansado pela rotina do trabalho, apresentando-lhes um “outro mundo” diferente 
do mundo real, permitindo-lhes a liberagao da imaginagao e da criatividade.

O uso da metafora do parentesco para marcar as relacoes entre o drama e os 
ritos representativos ou comemorativos e intencional, seu objetivo e estabelecer uma 
equivalencia e nao uma relagao direta entre ambos:

Corn efeito, ainda que, como definimos, o pensamento religioso seja 

algo completamente diferente de um sistema de ficgoes, as realidades as 

quais ele corresponde so chegam, no entanto, a se exprimirem religio- 

samente se a imaginagao as transfigura (DURKHEIM , 1989, p. 454).

A materia-prima utilizada na construgao do mundo sagrado e encontrada 
na vida social, porem ela e interpretada, elaborada, transformada pela criatividade 
humana. Nesse sentido, o mundo das coisas religiosas e um mundo parcialmente 
imaginario, apenas no seu aspecto exterior e por essa razao ele favorece mais facil- 
mente as “livres criagoes do espirito” (Durkheim, 1989, p. 454).

Segundo Durkheim (1989), as representagoes que os rituais religiosos pro- 
duzem nao sao meras imagens que nao correspondem a nada na realidade, que evo- 
camos sem nenhuma finalidade, apenas pela satisfagao de ve-las aparecerem e se 
combinarem sob nossos olhos. O ritual, ao contrario do jogo, faz parte da vida seria, 
contudo o elemento irreal e imaginario, mesmo nao sendo essencial, tern sua impor- 
tancia. Ele promove o sentimento de reconforto que o fiel recebe do rito realizado,
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a recrea^ao e uma das formas de renova^ao moral sendo esse o objetivo principal do 
culto positivo.

A principal funqao do rito religioso nao e o de proporcionar a pura diversao e 
sim, o de manter, por meio da representa^ao, a vitalidade das cren<;as necessarias ao 
bom funcionamento da vida moral do grupo.

Segundo Durkheim (1989), as formas coletivas que dao origem ao mundo das 
coisas sagradas sao as mesmas encontradas na origem das obras de arte e dos jogos. 
O estado de efervescencia coletiva que se verifica no culto religioso desencadeia ma- 
nifesta^oes semelhantes as que se dao no jogo: movimentos aleatorios, gestos, gritos, 
cantos, dan^as, saltos etc.

Desta forma observamos que o programa “Fala que eu te escuto” e considera- 
do um tipo de culto, ja que curnpre funpoes recreativas, mas nao se confunde com 
o proprio jogo. O elemento ludico e responsavel pelo sentimento de alivio e de con- 
forto experimentado pelo fiel durante o programa, representando, igualmente, uma 
importante fonte de renovacao moral. Apos o cumprimento dos seus deveres rituais, 
os fieis voltam a vida profana de animo renovado. Este fato e visivel:

Nao somente porque nos colocamos em contato com uma fon
te superior de energia, mas tambem porque as nossas forqas se 
refizeram vivendo, por alguns instantes, de forma menos tensa, 
mais comoda e mais livre. Por isso, a religiao tern fasdnio que 
nao e dos seus menores atrativos (DURKHEIM, 1989, p. 456).

O elemento estetico da vida religiosa, como faz ver o autor, e facilmente iden- 
tificavel nos ritos representativos, mas, de um modo geral, nao existe rito que, em 
menor ou maior grau, nao o apresente:

A arte nao e apenas ornamento exterior com que o culto se revestiria 

para dissimular o que pode ter de muito austero e de muito rude; mas, 

por si mesmo, o culto tern algo de estetico. Por causa das re lates bas- 

tante conhecidas que a mitologia mantem com a poesia, pretendeu- 

se, por vezes, deixar a primeira fora da religiao; a verdade e que existe 

uma poesia inerente a toda religiao (DURKHEIM , 1989, p. 455).
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O elemento estetico no caso do programa “Fala que eu te escuto” e expresso 
na elabora^ao das reportagens, na escolha dos temas e do cenario, no uso de hinos 
religiosos e elementos visuais. Essas cria^oes contribuem, ao seu modo, para efetuar 
a passagem do indivfduo do mundo profano para o mundo sagrado. Diferentemente 
da obra de arte, o elemento estetico do culto nao visa satisfazer os sentidos e sim, agir 
sobre os espiritos atraves de representa^oes que visam garantir a coesao social. Em 
outro texto, Durkheim (1989, p. 167) chama atencao para o “valor demonstrative” 
das experiencias religiosas, ou seja, o culto constitui, para o fiel, uma prova expe
rimental de suas cren9as “culto nao e simplesmente um sistema de simbolos pelos 
quais a fe se traduz exteriormente, e a cole^ao de meios pelos quais ela se cria e se 
recria periodicamente. Consistindo em operates materials ou mentais, ele e sempre 
eficaz.

Durkheim (1989) acredita que a analise dos elementos ludico e estetico, ca- 
racteri'sticos dos ritos representatives ou comemorativos, permite-nos compreender 
melhor a natureza da cerimonia religiosa. Os ritos negativos estabelecem regras de 
evita^ao ou de contato com o sagrado, quando nao, prescrevem os comportamentos 
que preparam os individuos para ingressar nesse dommio. Os ritos positivos, por sua 
vez, promovem atitudes rituais positivas, ou seja, atitudes que colocam os individuos 
em contato com as divindades e com as coisas sagradas, daf as ideias de celebracao e 
comunhao a eles associadas.

Nao podemos esquecer que a mi'dia alimenta-se da religiao, todavia ela se 
alimenta igualmente de outras fontes. Sobre esse aspecto observa Langer (1980, p. 
418) que do ponto de vista religioso, o luxo e um valor estetico presente em toda 
religiao, cren^as e praticas que nao visam a fins estritamente utilitarios: “esse luxo 
e indispensavel a vida religiosa; ele diz respeito a sua propria essencia” (Durkheim, 
1989, p. 152).

5. C O N SID E R A ^O E S F lN A IS

As diferentes denominates religiosas e a IURD em especial ocupam espaco 
nas midias, empenhadas em conquistar fieis para a palavra de Deus, segundo os dog
mas e preceitos teologicos. O programa “Fala que eu te escuto” pode ser considerado 
uma atualizaijao desta proposta, que alem de conquistar proselitos tambem informa

81



Intersecoes entre Polt'tica, Mini a e Tecnologia:

o publico em geral mostrando reportagens sobre diversos temas da sociedade con- 

temporanea.

Este programa e uraa mescla de discurso religioso, entretenimento e tera- 
pia, pois combina as tecnicas do jornalismo classico, do marketings da propaganda, 
alem de produzir o efeito autoajuda, hoje em moda, tudo isso agregado as tecnicas 
de pregaqao religiosa, com o intuito de formar uma concep^ao ideologica de que a 
Igreja Universal e a igreja da comunhao com Deus.

O programa se configura em um mecanismo para arregimentar fieis, pois 
busca convencer os telespectadores que atraves da fe e da Igreja e possivel a resolu^ao 
de todos os problemas. Desta forma o programa cumpre seu papel, quando utiliza 
as entrevistas e reportagens para prender a atencao dos telespectadores segue o que 
Clovis Rossi (1980, p. 07) define como funqao do jornalismo:

Jornalismo independentemente de quaiquer definifao academica, e 

uma fascinante batalha pela conquista das mentes e c o c o e s  de seus 

alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente 

sutil e que usa uma arma de aparencia extremamente inofensiva: a 

palavra, acrescida, no caso da televisao, de imagens.

Acrescente-se a esta definiqao de jornalismo de Rossi, a definit^ao da noticia 
de Adelmo Genro Filho que afirma ser “o singular a materia prima do jornalismo” e 
a de Ciro Marcondes Filho que diz que “torna-se noticia aquilo que e anormal, mas 
cuja anormalidade interesse aos jornais como porta-vozes de correntes politicas”. 
Utilizando essas ideias como pressuposto teorico como base para definir o jornalis
mo religioso praticado pelo programa “Fala que eu te escuto”, podemos considerar 
que o "singular” e o “anormal” seriam usados na “guerra santa” travada para a con
quista de mentes e coraqoes dos membros e de novos adeptos que e o objetivo de 
quaiquer religiao.

O programa tern como objetivo geral provocar um debate sobre temas po- 
lemicos para assim deixar claro aos membros da IURD e ao publico em geral o 
posicionamento da Igreja em relaqao ao que foi abordado. No programa se prega 
as doutrinas da IURD, se divulga testemunhos de fe, se da o direcionamento para 
toda a Igreja. Portanto, ele constitui-se, dentro da efervescencia dos teleevangelistas
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um pulpito da IURD, de onde se unifica o discurso e se aglutina os membros nos 
propositos da Igreja.

Para fins ideologicos, o programa e uma arma eficaz na defesa dos interesses 
da Igreja, visto que, tanto a defende, isto e, todas as agoes da IURD sao justificaveis e 
infali'veis, como tambem ataca seus opositores atraves de um discurso ativo o progra
ma consolida as crfticas a Igreja Catolica, as religioes afro-brasileiras, ao Espiritismo, 
e a Rede Globo entre outros.

Conclulmos que o programa oferece uma vitrine para aqueles que nao co- 
nhecem a Igreja, por isso em varias partes se afirma que a Igreja superiota, que e a 
maior, a que nao para de crescer, a de maior prestigio, a que arrasta multidoes, a que 
cura, a que liberta, a que expulsa demonios e acima de tudo, a que tern a comunhao 
com Deus.

Por fim e preciso esclarecer que nao houve qualquer pretensao em discutir 
genericamente a profunda relagao entre religiao e espetaculo, as analises deram-se 
no ambito de uma igreja especifica -  a IURD -  e mais especificamente o programa 
“Fala que eu te escuto” com o objetivo de destacar a importancia que este programa 
tem no processo de arregimentar fieis atraves do conteudo espetacularizado das 
reportagens e testemunhos ofertados no programa. Desta forma o termo espetaculo 
foi utilizado em dois sentidos como representagao e como exibigao.

A dimensao espetacular do programa como forma de exibigao pode ser asso- 
ciada ao tema do olhar, prevalecendo no conjunto das analises a ideia de exibicao, ja 
que, nesse sentido o espetaculo religioso e a condicao de uma conversao do olhar que 
descobre o outro enquanto tal, a propria experiencia de ver, opondo-se ator e expec- 
tador, supoe intrinsecamente a alteridade. O espetaculo implica a ideia de exibigao, 
ou seja, ele fornece a ocasiao para que o “outro” (coisas, pessoas, cenas etc) ou “eu 
mesmo”, possa ser exibido como objeto de contemplagao e de sedugao.

Como representagao, o espetaculo religioso foi concebido como uma repre- 
sentagao sensivel do sagrado. As reportagens que integram as partes nas quais o 
programa e dividido podem ser consideradas dramas plasticos, nessas reportagens 
violencia, sexo, drogas, justiga entre outros temas fundem-se sob a mediagao de um 
conjunto de simbolos midiaticos que torna o programa unico no genero.

Portanto, a dimensao espetacular do programa pode ser analisada tanto a 
partir de um olhar interno quanto de um olhar externo, ou, ate mesmo, a partir 
de varios olhares cruzados. Em tese, qualquer aspecto do programa e passfvel de ser
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espetacularizado, desde que um desses olhares defina o que esta sendo visto como es- 
petacular ou reconhe^a-o como tal, pode ser as reportagens, as enquetes, os testemu- 
nhos, a exibiqao de hinos de clubes de futebol, o momento de ora^ao entre outros.

E imprescindivel enfatizar que procurei destacar a importancia do espetaculo 
religioso como meio de comunica^ao. Esse processo de comunicaqao social e gerado 
a partir de motivaqoes e interesses dos atores sociais responsaveis pela sua produ^ao, 
e pelos interesses do Estado e da industria do entretenimento que tern sabido ex- 
plorar as diferentes religioes e religiosidades criadas no Brasil, a partir da oferta de 
programas “religiosos” na televisao. De um modo geral, o processo de espetaculari- 
za<;ao, ou seja, de comercializagao e reificaqao das manifestagoes religiosas foi muito 
bem aproveitada pela IURD que soube explorar com sucesso a rela^ao entre religiao 
e mfdia intermediada por uma sociedade em que os individuos sentem-se cada vez 
mais isolados, solitarios e vazios.

Por isso o programa “Fala que eu te escuto” consegue se encaixar na realidade 
dos telespectadores, pois exerce sobre eles um trabalho de reconstruct), atraves de 
diversos generos e tramas, isto e, a realidade apresentada e retrabalhada pela midia, 
tanto pelos seus produtores religiosos quanto pelos enquadramentos dos seus dis- 
positivos tecnologicos. Trata-se de uma dimensao constitutiva de nossa cultura e de 
nossa sociedade espetacular.

Nesse contexto, a diversao deixou de ser dicotomicamente separada do mun- 
do religioso para tornar-se uma parte significativa dele. Por isso, o programa se pro- 
poe a produzir experiencias fantasticas e catarticas, consequentemente, espetaculares 
e tambem divertidas (basta lembrar que os telespectadores pedem ao pastor para 
tocar o hino do seu clube do corapao).

Desta forma, o programa “Fala que eu te escuto” passou a existir tambem 
como forma de entretenimento, ja que da maneira como esta organizado, gera ex
periencias em meio ao espetaculo. Os telespectadores, por sua vez, nao recebem 
passivamente essa realidade retrabalhada pela religiao midiatica, mas a reconfigu- 
ram e interpretam segundo seus proprios padroes de experiencia cotidiana. Aqueles 
problemas podem ser o de qualquer pessoa, inclusive dos que estao assistindo a 
tudo. Na realidade fica mais facil entender o cotidiano de sofrimento considerando 
os espa^os e as forqas articuladoras propostas por essa religiosidade de essencia tao 
pragmatica quanto espetacular.

Possivelmente estamos diante de um dos grandes paradigmas da atualidade. 
A nosso ver, um dos mecanismos sociais mais intrigantes das ultimas decadas: a

84



Novos D izeres N ovos Fazeres

avassaladora influencia da religiosidade espetacular no modo como as pessoas veem 
o mundo e suas vidas, em meio a proliferate desenfreada de imagens midiaticas. As 
m ediates por si mesmas sao multiplas e conformam um campo constituido pelos 
mais variados recursos do entretenimento.
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A  TELEVISAO: VOZES E HISTORIAS DE INTERA ^O ES

G o r e t t i M a r ia  Sa m pa io  d e  F reitas

i . I n t r o d u ^ao

A mi'dia exerce destacada influencia na vida polftica, economica e cultural 
da sociedade contemporanea, ambiente em que sao produzidas e disseminadas in- 
formaqoes e entretenimentos direcionadas a um publico potencialmente global, per- 
mitindo que as identidades culturais se construam atraves de um jogo de multiplas 
interpreta^oes decorrentes de fluxos de mensagens oferecidas diariamente.

Nesse mundo de interaqoes midiaticas, os jovens criam espaqos de organi- 
za<;6es e relates, tendo acesso a varias referencias culturais, constitui'das por um 
conjunto heterogeneo de redes de significados. Desse modo, as suas identidades 
culturais emergem atraves desses multiplos processos de pertencimento, nos quais as 
a^oes cotidianas adquirem sentidos mediante as escolhas realizadas.

Partindo do pressuposto de que a juventude e movida por sua inerente capa- 
cidade de motiva^ao e de questionamentos, e se constitui de forma diferenciada com 
particularidades relativas tanto ao seu modo de vida como de suas constru^oes iden- 
titarias, este artigo surge da necessidade de se problematizar e se analisar os aspectos 
das subjetividades que marcam essas construcoes, a partir da media<;ao de produtos 
culturais difundidos pela mi'dia que ocupam os domi'nios privados e domesticos. Fa- 
zemos referenda a mi'dia televisiva, buscando compreender que producjao de sentidos 
ocorre diante dos conteudos midiaticos que Ihes sao direcionados cotidianamente , 
principalmente a partir das mudan^as tecnologicas na esfera da comunicacao. Tais 
mudan9as tem permitido acesso a novas informa^oes e costumes, proporcionando a 
cria^ao de distintos modos de vida junto a diferentes grupos juvenis.

Considerando que os estudos voltados para a juventude estao muito atre- 
lados aos jovens urbanos nos dispomos aqui a abrir espaqos de reflexoes sobre os 
jovens rurais, atraves de uma dimensao que se expande para alem do que convencio- 
nalmente se aborda em torno da tematica. Sobretudo, analisando um campo social 
estereotipado no qual esse jovem e reconhecido apenas como filho de agricultores. A 
nossa intenqao aqui foi desbravarmos as veredas desses jovens do meio rural e identi-
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ficarmos as suas subjetividades nas dinamicas sociais e culturais que circundam suas 
vidas vinculado-as aos efeitos que a midia pode exercer perante tais sujeitos.

Atraves desse caminho, desenvolvemos esta pesquisa, direcionando nosso 
olhar para os jovens rurais residentes no assentamento do MST, Jose Antonio Eu~ 
frosino, localizado no municipio de Campina Grande- Paraiba.

A opqao de investigar esse grupo juvenil derivou do fato deste expressar duas 
especificidades: a primeira, por ser rural e a segunda, por “integrar” um movimen- 
to social que defende um conjunto abrangente de praticas sociopolitico-culturais, 
visando a realiza^ao de um projeto de mudanpa, materializado por multiplas redes 
de relates demarcadas entre sujeitos e associates civis. Diante deste contexto nos 
instigamos a investigar como esses sujeitos se posicionam frente a difusao dos produ- 
tos midiaticos e em que medida tais produtos contribuem para as suas construpoes 
identitarias

Para as Ciencias Sociais os estudos sobre juventudes apontam indicates 
que sugerem percebe-las como uma construqao social, cultural e historica, intima- 
mente ligada as transformates do mundo moderno. Para alem das considerate 
concernentes ao marco etario a juventude nao pode ser definida homogeneamen- 
te. Diante deste ponto de vista, a cultura ocidental contemporanea apresenta um 
atributo que vai alem dos limites cronologicos20, pois ser jovem e, sobretudo, 
uma forma de identidade atrelada a um estilo de vida marcado por uma in- 
dependencia e uma autonomia diante de um campo social. Nesse sentido, a 
co n cep to  defendida neste estudo trilha a vertente relacional, uma vez que se 
insere numa realidade humana contingente e mutavel.

Discutir a relaqao que os jovens residentes em assentamentos rurais do MST 
estabelecem perante a midia televisiva exigiu posturas metodologicas decorrentes das 
seguintes indagaqoes:

1 - Os jovens residentes em assentamentos do MST sao individuos ativos 
capazes de discernir sobre os conteudos difundidos pela midia?

2- De que maneira esses sujeitos articulam os espapos culturais na sua vida 
cotidiana diante da presen^a midiatica que ali se faz presente de forma continua?

20 Para a Sociologia, o que interessa, primordialmente, sao os criterios que definem os papeis sociais 
especificos, assim como o processo de pertencimento a um determinado grupo,tornando-se dessa for
ma, totalmente arbitraria a defini^ao dos limites etarios.

90



Novos D izeres N ovos Fazeres

A nossa perspectiva de analise se estrutura no sentido de compreendermos 
como esses sujeitos convivem com essa conjuntura, atrelada a fluxos culturais globa- 
lizados21, no qual o intercambio entre as diversas formas de cultura e, consequente- 
mente, de identidades, se amplia ao extremo, possibilitando que as ofertas culturais, 
via midia, estejam a disposicao de qualquer individuo, independentemente de que 
contexto social o sujeito esteja inserido.

Para tanto, procuramos entender quais os posicionamentos desses jovens 
frente aos conteudos midiaticos oferecidos pela televisao, e quais significados estes 
imprimiram as aspirates simbolicas sugeridas mediante estimulos do modelo de 
cultura hegemonica instituido pelos meios massivos.

2 . C a m in h o s  M e t o d o l o g ic o s

O presente artigo se configura como um estudo de caso22 sobre a relai;ao da 
midia televisiva e os jovens rurais residentes em assentamentos do MST. Atraves de 
uma abordagem que articula tecnicas e conceitos, o estudo e de natureza qualitativa. 
De acordo com Barros e Junqueira (2005), os estudos qualitativos sao especies de 
prismas dos quais o observador olha e procura enxergar a realidade, reconhecendo e 
interpretando aspectos que a compoem. (BARROS e JUNQUEIRA, 2005).

Numa confluencia com o estudo de receppao, esta pesquisa focaliza grupos de 
jovens residentes no assentamento rural do MST - Jose Antonio Eufrosino, situado 
na regiao da Borborema, do estado da Paraiba. A amostra da pesquisa foi composta 
por 42 jovens, na faixa etaria entre 14 e 28 anos todos residentes no assentamento.

A observaQo participante23 foi aliada a utilizaQo de tecnicas de coleta de 
dados, atraves de um esquema elaborado que adotou instrumentos essenciais, tais 
como: entrevistas semi- estruturadas, com um roteiro previamente elaborado; apli-

21 A compreensao que se tem de globalizacao e sob a perspectiva de conjuntos diferenciados de relaqoes 
sociais. Para Santos ( 2000),o termo globalizacao deveria ser usado no plural, pois esta relacionado aos 
diferentes conjuntos de re lates sociais que, consequentemente, dao origent a diferentes fenomenos.

22 O estudo de caso fundamenta-se no pressuposto de que o conhecimento e inacabado 
estando em constante fazer-se e refazer-se. Permite apresentar a investigate a partir de seu 
contexto, ressaltando situates em aspectos diversos.
23 A observacao participante e uma das tecnicas mais legitimas utilizadas como meio de obtengao 
de dados que contenha um grau de profundidade Esta tecnica foi idealizada por Malinowski em seu 
trabalho classico intitulado “Argonautas do Pacifico ocidental”, publicado pela primeira vez no ano de 
1922.
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ca^ao de questionarios composto por questoes abertas, semiabertas e fechadas, alem 

de relatos de memoria registrados com o objetivo de perscrutar uma leitura mais 

condizente da realidade rural transmitida pelos jovens.

As entrevistas em profundidade foram elaboradas a partir de um roteiro com 

perguntas abertas e flufram atraves de um dialogo. O u seja, cada entrevista resultou 

numa experiencia unica, possibilitando, assim o conhecimento sobre alguns aspec- 

tos concernentes a visao de mundo de cada um dos interlocutores24.

O segundo momento da pesquisa de campo se verificou atraves da aplica^ao 

do questionario especifico sobre o uso que os jovens fazem da televisao enquanto 

meio de comunica^ao de massa. Com  25 perguntas semiestuturadas, buscamos al- 

ternativas que pudessem identificar o acesso ao vefculo e seu processo de tried iacao 

com os conteudos do referido meio de comunica^ao.

3. R e fle x o e s  T e o r ic a s

O discurso pos-moderno analisa as identidades enquanto constru^oes mu- 
taveis, fragmentadas, flexi'veis e negociadas o tempo inteiro. Nao existe uma unica 
conceppao de identidade, na medida em que suas expressoes sao susceti'veis as mu- 
dan<;as, formando um carater hfbrido e sincretico, tanto na esfera do pensamento, 
quanto nas formas de sociabilidade e de organiza^ao da vida coletiva.

A ideia central, portanto, e que as identidades adquirem substancia por inter- 
medio da cultura, pois sao partes de um mesmo ambiente pratico e simbolico, sendo 
compostas, inventadas, e ainda, nos termos de CLIFFORD (2002): “fabrica$oes 
discursivas instaveis.”

O autor mencionado alerta, no entanto, que as dificuldades sao muldplas 
quando se alega que tanto a cultura quanto as identidades sao livremente inventa
das; que cada pessoa cria sua propria identidade ao optar por fidelidades, convicpoes 
e valores. Nesses termos, “o processo hibrido, amiude, inventivo e descontinuo, en-

24 As entrevistas foram gravadas, perfazendo um total de aproximadamente 870 minutos de grava^oes. 
Todas as falas foram transcritas na Integra, o que resultou num caderno de entrevistas com 125 paginas. 
A no^ao de “interlocutores” e outro elemento de sentido para as pesquisas etnograficas: embora haja 
um roteiro, a situaijao e sempre dialogica e nao ha pressoes rigidas quanto ao limite de tempo conce- 
dido aos sujeitos entrevistados.
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tao, e uma questao de estilo de vida, escolhido por capricho, ou numa interprcta^ao 
mais pessimista, ditada pela moda” (Clifford apud Kuper 2002, p.305) .

Para Hall (2000) ha duas formas diferentes de se pensar a identidade cultural. 
A primeira e que seu reconhecimento ocorre a partir de elementos do passado, bus- 
cando-se recuperar determinados aspectos culturais. A outra possibilidade insere-se 
na forma como o passado sofre transforma^oes atraves de constantes reformula«;6es. 
Explica o autor:

Aqueles que reivindicam a identidade nao se limitariam a ser posicio- 

nados pela identidade. Eles seriam capazes de posicionarem a si pro- 

prios e de reconstruir e transformar as identidades historicas, baseada 

em um suposto passado comum (HALL, 2000, p.28).

A importancia do conceito de identidade surge a partir do descentramento 
do sujeito. E o que Hall (1997) denomina de sujeito pos-moderno25, ou seja, aquele 
que nao tem identidade fixa, essencial ou permanente, que assume diversas identi
dades em momentos diferenciados. Trata-se de identidades que nao se unificam ao 
redor de um W  coerente. As identidades passam, assim, a ser, ao mesmo tempo, 
relacionais e contrastivas. E a construcao do W  com o ‘outro’, e a “suturaqao” entre 
as praticas discursivas que compoem o campo social e o nivel do psiquico. Dessa 
maneira, a medida que os sistemas de significances e representaqoes culturais se mul- 
tiplicam, as identidades vao se deslocando, alcanqando diferentes direnoes, uma vez 
que nao atuam sob um signo de unidade identica. Emergem no interior do jogo de 
modalidades espedficas de poder no qual o produto da marcaqao da diferenca e da 
exclusao esta presente.

As discussoes implementadas ate o momento tentam construir um caminho 
para uma compreensao do circuito da cultura aliado ao processo de construqao de 
identidades no mundo contemporaneo, pelo vies da midia26 que, no campo do de- 
senvolvimento sociocultural, tornou-se, inegavelmente, uma instituiqao de forte

25 Em sua analise sobre o descentramento do sujeito, Hall apresenta cinco tipos. No bojo desta discus- 
sao privilegiamos o quinto descentramento, que e o que cria a politica da identidade, atraves de novos 
movimentos sociais. Nesses, ha uma identidade para cada um.

26 De acordo com o dicionario de Comunicacao (1978), midia significatgrafia aportuguesada da pala- 
vra media (plural de medium - palavra latina para designar meio) conforme e pronunciada em ingles. 
Designa os meios (ou conjunto de meios) de comunicacao, jornal, radio, televisao, etc.
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concentra^ao de prestigio e de potencia politica. Incontestavelmente, insere-se entre 

as principais in s t i tu t e s  da vida cotidiana dos individuos. Sob este paradigma, a 

organiza^ao social encontra-se atrelada aos processos interacionais dos meios de co- 

munica^ao de massa, que possibilitam uma transmissao cultural efetiva a partir das 

trocas de formas simbolicas operacionalizadas entre produtores e receptores.

N a sociedade contemporanea os fatores simbolicos sao fundamentals e sem 

a midia nao ha como expressar tais simbolos. A politica do imaginario e a do vir

tual sao criadas e desfeitas pelo trabalho midiatico, sendo o cenario politico o mais 

atingido por tal efeito. Atraves de uma ideologia dominante, apresenta-se como um 

poder simbolico sugerindo e tentando influir sobre o comportamento do outro, 

convencendo-o de suas ideias, numa busca incessante por conclusoes consensuais27.

Interspaces entre Pou'tica, M i'dia e Tecnologia:

4 . O  MAPA DA RECEP^A O  TELEVISIVA: NEGOCIAC^AO DE SEN TID O S

Considerando a centralidade que a televisao ocupa no seio da sociedade bra- 

sileira contemporanea, despontando como o meio de comunica<;ao de massa mais 

utilizado, independentemente de posi^ao social, genero, idade, etnia, a nossa pers- 

pectiva aqui se direciona a compreender como os jovens rurais residentes em assen- 

tamentos do M ST  se associam aos produtos culturais sugeridos por tal meio e que 

efeitos de sentido elaboram a partir dos seus conteudos.

O que, de fato, faz da televisao o meio de comunica^ao centralizador desse 

grupo juvenil? Quais os generos televisivos que estes incorporam no seu cotidiano 

a partir das mediapoes culturais que se estabelecem durante o processo receptivo?

Para responder a estas e outras indaga^oes inicialmente tratparemos um ma- 

peamento do uso da televisao pelo grupo pesquisado.

As evidencias empiricas indicam que 100% dos nossos interlocutores assis- 

tem a televisao diariamente, numa media de exposi^ao de pelo menos tres horas, 

chegando ate 08 horas diarias. E importante ressaltar que nao ha diferenciagao de 

genero quanto ao tempo empreendido no ato da recep^ao.

27 A for^a da mi'dia nao esta so no sentido de “criar a realidade,” mas tambem no fato de fazer com 
que tal realidade nao “exista.” E o que se chama de “seleqao negativa,” ou seja, impedir que um assunto 
entre em pauta.( a teoria da agenda setting explica esse pressuposto)
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Para todos os jovens pesquisados as m ediates televisivas ocorrem durante 

todo o dia com preferencia para o horario noturno.28 Para os que desenvolvem ati- 

vidades laborais, sejam dentro ou fora do assentamento, ao chegarem em casa a 

televisao torna-se o primeiro atrativo, atuando no cotidiano dos sujeitos a partir de 

horarios pre-definidos. Como acentua Travancas (2007), a televisao em muitos casos 

funciona como “relogio social”, organizando as rotinas das familias que se estrutu- 

ram em torno da programa^ao televisiva.

O tempo que destinam com as m ediates televisivas se justifica pela total au- 

sencia, naquele espa9o, de alternativas culturais para que estes jovens ocupem o seu 

tempo livre, restando a televisao como op^ao, quase que exclusiva, para tal pratica.

O habitus adquirido por esses sujeitos em torno das suas m ediates televisivas 

nao significa dizer, contudo, que sao passivos perante o conteudo do meio. Embora 

estejam condicionados a praticas de audiencia, estas se exercem a partir de escolhas 

que estes proprios sujeitos adotam, dependendo de suas necessidades individuals e 

singularidades que, a nosso ver, constituem-se como uma marca de diferencia^ao.

Hegemonicamente a rede Globo de televisao desponta na preferencia desses 

jovens, com 99%, vindo em seguida o SBT.

Ainda que a Globo seja a lider de audiencia junto a sociedade brasileira, tanto 

rural como urbana, no caso especifico do nosso campo empirico, tal fato se verifica 

tambem em decorrencia de ser o sinal de televisao melhor sintonizado.

Na verdade, esta e uma questao que necessita ser mais bem abordada. Embora 

nao pretendamos aqui traqar o percurso que permeia a historia da televisao no Brasil, 

ate porque ha uma significativa producao academica neste sentido29, e perceptivel 

a luta pela audiencia que outros grupos de poder da midia televisiva vem desenvol- 

vendo na tentativa de alcancar maiores picos e, consequentemente, superar a au

diencia da rede Globo de televisao. Basta examinarmos o quadro das redes nacionais 

de televisao comercial no Brasil e verificaremos que a Globo desponta em niimero 

quantitative com suas geradoras e retransmissoras

28 De acordo com pesquisa Midia dados Brasil 2009 a Globo desponta em audiencia junto a outras 
redes de televisao. No horario noturno, por exemplo, atinge a media dos 48,57%.

29 Ver (Bocci (1987); Caparelli (1986) e FEDERERICO (1982).
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Retomando os dados empiricos desta pesquisa, verificamos que o processo 
de recepcao desses jovens junto a televisao ocorre geralmente em familia, tendo em 
vista que a maioria das suas casas dispoem apenas de um aparelho de TV30.

Entre os rapazes, tanto solteiros como casados apenas 4 atestam ver televisao 
sozinhos. Ja as mo^as na sua totalidade exercem o processo receptivo de forma cole- 
tiva junto aos seus familiares. Esses dados ratificam mais uma vez a assertiva de que o 
cotidiano desses jovens esta literalmente vinculado ao ambiente familiar seja atraves 
da midia ou pela divisao sexual do trabalho.

Olhando sob este angulo, podemos considerar que a televisao, assim como o 
radio, se configura como um meio aglutinador da familia nuclear daqueles jovens, 
diferentemente de outros grupos juvenis que, inseridos em outros contextos socioe- 
conomicos, se colocam em posiqoes de isolamento. Na sociedade economicamente 
ativa, cada um dispoe de meios eletronicos, criando assim seus “territories”, operan- 
do numa dinamica privada em busca de escolhas particulares. Nesse caso, a condi^ao 
juvenil se verifica muito mais pela posiqao que o individuo ocupa no estrato social, 
do que mesmo pelas escolhas culturais que realiza atraves dos meios de comunicaqao 
massivos.

Se neste grupo juvenil as m ediates televisivas ocorrem a partir da intera^ao 
coletiva estabelecida em familia, como os sujeitos constroem suas escolhas ja que 
tern que dividir os espaqos de m ediates com outros membros?

Pelas evidencias empiricas parece-nos que este nao e um problema. Mesmo 
que as formas de recepqao sejam conduzidas coletivamente, nao significa dizer que 
enquanto individuos nao estabele^am criterios de escolhas. As suas concepqoes sao 
socialmente construidas pelos simbolismos por eles empregados. Na realidade, apre- 
sentam um total dontinio sobre a programaqao televisiva a que tern acesso. Essa 
constata^ao se verifica pelo repertorio de programas que anunciam assistir sem titu- 
bear e, ressalte-se, nao sao poucos.

Caracterizada por sua natureza multipla, a televisao “oferece” um conjunto 
variado de programas que os jovens selecionam de acordo com seus gostos e ne- 
cessidades, apresentando-se atraves de uma variavel de generos sejam ficcionais ou 
reais. Aqui os identificamos atraves de duas categorias chaves: Entretenimento e 
Jornalistico.

30 Dos 42 jovens pesquisados apenas 3 indicaram dispor de dois aparelhos de TV em suas casas, sendo 
que um deles e ainda em preto e branco.
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As aspirates simbolicas desses jovens se coadunam com o que mais lhes in- 
teressam. Nesse sentido, o genero ficcional novela se sobressai, vindo em seguida os 
programas de cunho jornalistico, mais especificamente os telejornais.

Para os rapazes solteiros ou casados as novelas, dentre elas Malhaqao, consti- 
tuem-se entre as principais mediaqoes, vindo em seguida o jornalismo com priorida- 

de para o Jornal Nacional31 e o JPB (Jornal local).

Na categoria entretenimento, outras opqoes se diversificam com os pro
gramas: Zorra Total, Fantastico, Faustao, Video Show, Caldeirao do Huck, BBB 
(quando em evidencia)alem dos desenhos animados e filmes.

As mo^as, na sua maioria, tambem seguem esta mesma tendencia com as 

novelas, incluindo Malha<;ao. Elas apontam ainda o programa Ana Maria Braga; Vi
deo Show e BBB. Em segundo piano destacam os programas de cunho jornalistico. 
Nesse caso citam o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Globo esporte e o JPB.

Outras, no entanto, indicam um certo distanciamento. afirmam que assistem
pouco a televisao, as vezes ao jornal. dizem nao ter preferencias e numa reaqao critica
expressam: “sabe que nao, a Globo esta tao repetitiva”.

■  Rapazes 

□  Mo^as

Novela Malha^ao Jornal JPB Globo BBB Outros 
Nacional Esporte

Esse repertorio apontado de programas nos direciona a algumas constata^oes: 
a primeira indica que nenhum deles citou, por exemplo, o “Globo Rural’ veiculado 
aos domingos, que trata das questoes concernentes ao meio rural. Presumia-se que se 
tratando de jovens rurais, as questoes atinentes a essa realidade poderiam despertar 
maior interesse, no entanto esta nao e uma pratica midiatica empreendida pelo gru- 
po em estudo. Pelas m ediates por eles aqui apresentadas, percebemos que as suas 
aspiraqoes simbolicas convergem para outros fins relacionados ao contexto global.

31 Alcan^ando uma media de 30 milhoes de espectadores o Jornal Nacional e considerado o principal 
programa noticioso da televisao brasileira. Esta ininterruptamente no ar desde o dia 1 de outubro de 
1969 (Ver Bucci, 2007; Travancas, 2007).
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Essa assertiva ganha sentido se considerarmos que no ambito de uma socieda- 
de globalizada alguns padroes e valores culturais, sejam locais, regionais e nacionais, 
ate entao sedimentados, perdem a sua vigencia ou redefinem-se em outras dire^oes, 
proporcionando ao individuo diferentes modelos promovidos pelos fluxos culturais 
que se ampliam de diversas formas.

Ha que se levar em consideracao tambem que a grade de programacao das 
emissoras de TVs comerciais, e mais especificamente da Globo, pouco direcionam 
suas atraqoes para questoes atinentes ao meio rural, seja de ordem social ou cultural, 
o que resulta numa falta de incentivo para que esses sujeitos busquem suas aspira- 
qoes simbolicas diante da sua realidade. Ao contrario, sao cada vez mais estimulados 
a penetrar num mundo simbolico que nao condiz com sua realidade social.

A segunda constataqao se verifica no sentido de que os rapazes apontam as 
novelas como uma das m ediates prioritarias. Isso significa, de certa forma, uma 
quebra de paradigma, ja que algumas pesquisas indicam que as mediaqoes televisi- 
vas se diversificam atraves de variaveis como genero, idade, profissao. Na variavel o 
publico feminino se direciona mais as telenovelas enquanto o masculino opta por 
outros formatos de programas, a exemplo dos esportivos.

No caso dos nossos pesquisados, acreditamos que a seleqao da programacao 
por eles apontada se da a partir das suas referencias, dos seus desejos e necessidades. 
Isso implica dizer que a racionalizaqao dos padroes culturais evidenciados pela midia 
atinge o indivfduo na sua essencia, independentemente de condiqao sociocultural, 
genero, grupo, etnia ou ainda epoca e/ou lugar.

Como acentua Jacks (2006), embora os modos e habitos de ver televisao, e 
seus generos, sejam tributaries de aspectos etarios e sexuais, outros aspectos identita- 
rios podem ultrapassar estas condiqoes e articular a audiencia televisiva, consequen- 
temente, criando uma identidade cultural.

Mais um fator que devemos levar em consideracao e que o genero ficcional da 
novela32 integra boa parte da grade de programacao da rede Globo no horario notur- 
noiJ. Isso lhe consagra como um dos principals elementos geradores de audiencia,

32 Com as novelas inicia-se a supremacia da televisao. As novelas que ate entao faziam do radio o 
meio mais sedutor migram para a televisao e ganham a preferencia dos telespectadores. A Tupi foi 
quern introduziu a novela na televisao sendo o “Direito de Nascer” a que imprime um novo padrao 
de programacao na televisao.

33 A Globo apresenta tres formatos de novelas que se distribuem entre as 18 boras com as novelas de 
epoca; as 19 horas com as voltadas ao humor e as 21 horas com temas mais sociais. Nao citamos aqui 
o Malha^ao porque este se insere num outro genero.
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desenvolvendo na sociedade um habitus de ver televisao, o que resulta numa forma 
de normatizacao no cotidiano das pessoas, na medida em que estabelecem horarios 
para outras praticas, a exemplo do horario do jantar ou de encontros.

No ambito das producoes novelescas, observamos as estrategias de seducao 
que a TV brasileira e mais especificamente a Globo adotam na constru^ao de seus 
enredos, expondo uma discursividade na qual o real e o ficcional se imbricam. Basra 
olharmos com mais aten<;ao e verificaremos que muitas questoes sociais entram nas 
tramas com caracteri'sticas de uma realidade social. Isso permite que os sujeitos se 
reconhe^am numa autoimagem produzida pelo ficcional. Estes argumentos podem 
justificar a preferencia dos nossos interlocutores pelas telenovelas, independente- 
mente das condicoes de genero e do seu estado civil.

Como pontua Bucci (2004), o repertorio da vida privada brasileira torna-se 
sistematizado atraves das telenovelas numa efetiva permuta entre o real e a fic^ao. Se 
em outros paises o cinema e a imprensa escrita assumiram essa prerrogativa, aqui no 
Brasil e a televisao que exerce esse papel com muita preponderancia, tematizando 
assuntos que se confundem entre o factual e o ficcional. Assim, a televisao cria seus 
programas: de um lado, o telejornal com pitadas emocionais e portanto melodrama- 
ticas, e do outro, as novelas atuando como forma de integracao nacional (BUCCI, 
2004).

Outra constata^ao se verifica no sentido de que nenhum dos nossos interlo
cutores apontou programas veiculados pelo SBT, ja que e a segunda emissora que 
indicam ter acesso. Tal comprovacao so ratifica a supremacia que a Rede Globo 
exerce em rela^ao a outros canais de televisao e, consequentemente, junto aos seus 
telespectadores e aqui especificamente junto aos nossos informantes.

Dividindo seus espaipos de m ediates entre o entretenimento e o espatpo 
jornalfstico eles afirmam que sao as informa<;6es os principals aspectos que mais 
chamam sua atencao nos programas mencionados. As suas escolhas se direcionam 
para os temas comportamentais e de variedades. 16,8%dos rapazes garantem que as 
informaijoes sobre atualidades sao as mais importantes, com uma primazia para as 
musicas, cantores, e dicas de lazer. Em seguida mencionam as prestaijoes de servRo 
e, por fim, a publicidade.

As mo^as, 10,5 % igualmente seguem esta tendencia, estabelecendo suas 
prioridades no ambito da cultura, tanto no que se relaciona a musica como a opcoes 
de lazer. Para algumas, temas relacionados a educa$ao integram ao mesmo tempo as 
suas mediates.
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Quando solicitamos que elencassem o que mais os atrai nos programas por 
eles indicados, na verdade nao estabeleceram difercnciacao entre o que realmente 
consideram notfcia34 e infonnacao. No seu imaginario, os fatos ali abordados se inter- 
ligam no que mais lhes desperta interesse. Ressaltamos que esse aspecto deriva-se do 
mundo simbolico, fantasioso e especulativo da vida privada dos artistas “globais” ou 
do que a televisao cria em termos de op^oes de lazer. Ou seja, o continuo de imagens 
que recebem durante suas mediapoes se mistura e neste a noticia se confunde com 
o anuncio publicitario ou com cenas de telenovelas, uma vez que as sequencias de 
imagens promovidas nos diversificados formatos de programas pouco se diferenciam.

Para eles atualidade significa estar ‘antenado’ com o que ha de mais novo seja 
em termos de lan^amentos musicais ou mesmo informa^oes romanescas de seus 
principals idolos.

Esta comprovapao toma sentido quando apontam com primazia nomes de ar
tistas que conheceram atraves da televisao. No seu universo simbolico, eles (os rapa- 
zes) direcionam suas preferencias tanto para os que atuam na teledramaturgia como 
para os cantores e apresentadores. Entre os cantores citam, por exemplo: Reginaldo 
Rossi; Dominguinhos, Elba Ramalho, Ze Ramalho, Bruno e Marrone, NXO e Ban
da Afrodite. Em ambito local o destaque e para o cantor regional Tom Oliveira.

Os atores por eles mencionados integrant o elenco da rede Globo de televisao. 
Sao eles: Debora Secco, Reynaldo Gianeccini, Miguel Falabella e outros.

As mocas tambem seguem esta mesma tendencia. Elas apontam os cantores: 
Tayrone Cigano, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Giliardi, alent das bandas Desejo de 
Menina e Afrodite. E ainda Madonna. No caso dos atores as suas preferencias dire- 
cionam-se igualmente aos que atuam na Globo, com destaque para os que imprimem 
um padrao de beleza como Reynaldo Gianeccini, Fabio Assunpao, Malu Mader.

Quanto aos apresentadores citam: Ana Maria Braga, Andre Marques e Lu
ciano Huck.

Os sentidos que esses sujeitos constroem em torno de suas m ediates junto a 
televisao, expressam na verdade a sua capacidade a capacidade reflexiva ao selecionar 
determinados produtos midiaticos ou ao se identificarem com certos atores, cantores 
ou personagens. Isso se justifica se considerarmos que o processo de identificapao

34 A noricia e um produto de complexas interaijoes que constituem a vida social (TRAVANCAS, 
2007, P.53).

Interspa ces entre Po litjca , MfniA e Tecnologia :
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passa pela instancia do simbolico que se operacionaliza a partir de uma multiplici- 
dade de escolhas.

No campo da noticia, do factual, embora com menor centralidade, os rapa- 
zes se direcionam para os temas atrelados a politica e tambem para os temas policiais. 
O sentido que apresentam em torno da circulate) social das noticias se constitui a 
partir de fatos apresentados ou como “espetaculos” ou ainda os “banalizados”, tao 
evidenciados pela televisao.

Eles citam catastrofes como crimes, drogas, violencia, nas suas mais variadas 
esferas, dentre elas as domesticas. As elaborates retidas no imaginario desses sujei- 
tos se direcionam a fatos como: ataque as torres gemeas, desastres de avioes, poluicao 
toxica; ocupa^oes do MST, envolvimento do cantor Belo com drogas, escandalo do 
mensalao, privatizacao do vale do Rio Doce, Onde nasce e onde termina o Rio Sao 
Francisco, alem de outros.

Alguns confessam nao se lembrar de nenhum fato que tenha lhes chamado 
particular aten^ao. Isso e justificavel se considerarmos o excesso de informates, 
muitas delas volateis, a que sao submetidos. Nesse caso, tais inform ates nao se 
materializam perante a realidade desses sujeitos, ja que escapam de sua mente como 
elementos descartaveis e, portanto, sem nenhum significado.

A sociedade globalizada instituiu um carater de urgencia e velocidade a in- 
form ato, diminuindo o mundo e encurtando as distancias. As redes de nou'cias via 
satelite transmitem informates instantaneamente para numerosos paises e isso traz 
visfveis consequencias para a conforma^ao das percepcoes, mentalidades e compor- 
tamentos dos individuos, principalmente dos jovens em todo o mundo.

As mo^as acrescentam outras tematicas de interesse, como: rompimento da 
barragem de acaua; informates sobre milho transgenico, roubos na creche do mu- 
tirao. Tres entrevistadas tambem indicam nao se lembrar de nenhum fato que tenha 
despertado maior atencao, admitindo, no entanto que os temas que mais as estimu- 
lam sao os relacionados a namoro, saude e educa<pao.

Dois pontos basicos podem ser aqui considerados: o primeiro e que os princi- 
pios que regem os conteudos dos programas televisivos se constituem atraves de um 
conjunto de linguagens especificas de acordo com seus generos (formatos), resultan- 
do num excesso de informates, nao permitindo, em muitos casos, que os sujeitos 
parem para pensar. Nesse caso, o que lhes e proposto enquanto fato social e historico 
muitas vezes e esquecido.

101



Interse^oes entre PoLfnCA, M i'dia e Tecnologia:

A maneira como os telejornais “constroem” suas noticias incide de certa for
ma na definipao de uma memdria. Nesse sentido, os jovens se associam aos fatos de 
maior impacto, como escandalos no cenario politico, tragedias, ja que estes sao as- 
suntos quc normalmente cntram na pauta de discussao jornalistica e, dependendo do 
seu grau de importancia, permanecem nas manchetes dos telejornais por varios dias.

Ha um detalhe, entretanto que deve igualmente ser levado em considerapao: 
as identificacoes desses sujeitos perante tais fatos, pelo vies da televisao, ocorre- 
ram por filtros criados dentro de um criterio de seletividade compativel com as 
aspirapoes simbolicas individuais. Assim, mesmo que um fato esteja em exposipao 
diaria atraves da midia, nao significa necessariamente dizer que tal procedimento 
seja incorporado por todos indistintamente, ja que a forma como articulam os con- 
teudos se constroi por intermedio de um processo de consciencia que transita entre 
a indiferenciapao e o interesse. Por isso, e justificavel que muitos deles nao consigam 
lembrar de fatos e/ou temas que assistiram pela televisao. Como pontua Napolitano 
(2001): os interesses que ficam retidos na consciencia se estruturam atraves de “uma 
memoria social dinamica”.

Estudos relacionados a compreensao e a retenpao da memoria junto a progra- 
mas noticiosos televisivos (PORTO, 2003) indicam a existencia de uma “receppao 
pobre”, tendo em vista os baixos indices de compreensao e fixapao de conteudos de 
noticias veiculadas, ja que as pessoas nao conseguem recuperar detalhes de determi- 
nadas informapoes.

Um outro aspecto aqui tambem deve ser considerado. Estudos sobre a au- 
diencia televisiva tern demonstrado que a forma como assistimos aos programas te
levisivos sao por vezes dispersas, fragmentadas e sem concentrapao. Atraves do efeito 
“zapping”35, o telespectador muda de canal (grapas ao controle remoto) ao primeiro 
sinal de desinteresse. O resultado e a fragmentapao e a consequente descontinuidade 
do ato de ver determinados programas.

Machado (2000) nos chama a atenpao para o fato de que o efeito zapping 
e dotado de uma certa ambiguidade. Se por um lado, atua como um processo de 
resistencia do telespectador, em suas palavras “uma especie de rolo compressor da 
mediocridade que lhe e imposta” (MACHADO, 2000, p.205), por outro lado o 
sistema para atender a tais reapoes incorpora em sua linguagem efeitos e recursos do

35 O telespectador nao se fixa em determinado canal nem em programas especi'ficos. Na primeira falta 
de motiva^ao, muda de canal. Vale ressaltar que o controle remoto e o instrumento facilitador para tal 
pratica. Ver Machado (2000).
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zapping, que acaba acionado involuntariamente pelos seus espectadores, que condi- 
cionam o ato de ver televisao a uma forma fragmentada.

Em relacao aos sujeitos pesquisados, a afao de mudar de canal nao e verifica- 
da, ja que, conforme acentuamos anteriormente, assistem prioritariamente a Globo. 
Por outro lado, isso nao os impede de exercer outras tarefas concomitantemente ao 
assisrir televisao, o que resulta tambem num processo de audiencia fragmentado.

Parece paradoxal ja que o ato de ver televisao requer o sentido da visao e, 
consequentemente, nos remete a uma posifao estatica. No entanto, admitem que 
realizam outras atividades quando estao diante da TV. A maioria das mo fas indica 
que desenvolvem tarefas paralelas, como trabalhos domesticos, estudar ou mesmo a 
orientafao dos filhos. Mas, alertam, “ so nos intervalos comerciais” .

Os rapazes igualmente adotam tal pratica priorizando suas atenfoes para o 
que realmente Ihes desperta interesse. O depoimento deste jovem legitima tal cons- 
tatafao: “as vezes, mas fico atento quando chega a reportagem que me chama a 
atenfao”. Neste caso, podemos considerar que apresentam sentidos especificos as 
mensagens que recebem, assimilando-as de acordo com suas necessidades indivi
duals. Na realidade, esta nada mais e do que a produqao de sentidos que os sujeitos 
apresentam ao interagir com os fluxos de informacoes que se desenvolvem de for
mas variadas e complexas. Tal aspecto certamente podera estar relacionado ao da 
construfao de identidades que se estabelece nesse complexo mundo simbolico da 
audiencia.

Vale ressaltar que as m ediates desses jovens junto a televisao condiciona-se 
ao que esta “oferece”, e este aspecto esta atrelado a uma racionalidade economica 
que seus produtores utilizam atraves das estrategias de mercado. Ou seja, a mfdia e 
no caso especifico a televisao, funciona dentro e atraves do dominio do discursivo, 
nao podendo ser vista fora do contexto das rekfoes de poder, o que equivale a dizer 
que os media por serem meios de comunicafao ideologicos, operam no campo 
da construfao social do sentido com origens centradas para as estruturas sociais 
(HALL, 1997).

No entanto, e necessario chamarmos a atenfao para o fato de que embora 
essa racionalidade economica atue atraves de uma visao unidimensional, os sujeitos 
estabelecem seus filtros a partir de uma racionalidade simbolica (Bourdieu) com 
modos diferenciados de usos e apropriafoes desses “bens culturais’. Ou seja, as suas 
elaborates narrativas alcanfam contextos distintos regidos pela posifao que ocu- 
pam no espafo social, criando assim suas identidades.
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Aprofundando a argumentatpao defendida por Thompson (2002) podemos 
di/.er que apesar de os individuos terem pouco controle sobre os conteudos simbo- 
licos que lhes sao oferecidos pelo vies da midia, ainda assim podem usa-los, traba- 
Ihando e reelaborando seus sentidos, de acordo com suas necessidades especi'ficas e 
seus contextos socio-historicos. Mesmo que nao tenham o poder de intervir dire- 
tamente na qualidade da progranta^ao que lhes e “oferecida” de forma verticalizada, 
ainda assim tem o livre arbitrio de assistir ou nao determinado programa; de concor- 
dar ou nao com o que ali e abordado. Logo, nem sempre as condi^oes objetivas dos 
produtores sao absorvidas pelos sujeitos, ja que estes as reelaboram. No entender de 
Thompson (2002), esta e uma “atividade situada”.

Dessa forma, podemos considerar que a recep^ao midiatica ocorre a partir de 
uma estrutura^ao de transmissoes simbolicas, atraves da qual os sujeitos receptores 
intervern no processo comunicativo. O autor oferece pistas significativas a com- 
preensao desta dinamica, argumentando.

A recep^ao dos produros da midia e fundamentalmente um processo 

de hermeneutica. Os individuos que recebem os produtos da midia 

sao geralmente envolvidos num processo de interpreta^ao atraves do 
qual “esses produtos adquirem sentido” (THOMPSON, 2002, p.44).

Assim, ao prestar atenpao a uma determinada oferta midiatica, o individuo 
desenvolve uma interpreta^ao, resultando numa nova atividade de conteudo simbo- 
lico, atraves do produto inicialmente oferecido. Apropria-se do conteudo, reelabo
rando novos significados. Tal constata^ao se legitima se considerarmos, por exem- 
plo, que o ato da recepc âo nao se limita apenas aquele momento, ja que alguns 
temas sao frutos de comentarios o que resulta num processo de reflexao, mesmo que 
de modo indireto.

Observando estes aspectos junto aos nossos interlocutores verificamos que a 
maioria estabelece momentos de discussao em rela^ao aos conteudos por eles absor- 
vidos, confessaram que comentam com outras pessoas aspectos interessantes de suas 
m ediates televisivas. Dos rapazes, apenas 1 admitiu que nao promove tal pratica. 
Os comentarios gravitam em torno do que mais assistem e as cenas de novelas se 
destacam com 14,7 % entre os nossos jovens. Assuntos como esportc, politica e con
teudo policial tambem figuram na pauta de discussao desses sujeitos. Com menor 
propor^ao, outros chain informapoes atreladas ao MST.
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As mo^as entram neste mesmo circuito, direcionando suas tematicas para as 
cenas de novelas, dentre elas Malhacpao, do BBB, e em menor proporqao apontam as 
questoes relacionadas a poh'tica, a violencia e a saude.

A preferencia por cenas de novelas como tema centralizador de suas discus- 
soes nao e peculiaridade apenas desse grupo juvenil. No contexto da sociedade bra- 
sileira, e porque nao dizer Latino Americana, a novela tem adquirido dimensoes de 
fato nacional.

A ficcpao televisiva consegue mobilizar as pessoas, promovendo o debate numa 
aura de “simulacro de participa^ao”, na qual os sujeitos vivenciam determinadas 
cenas como se reais estas fossem. Nesse caso, a novela promove entre os sujeitos a 
manifestaqao de suas representa9oes, como se estes se inserissem numa “comunidade 
nacional imaginaria”. Sobretudo, se considerarmos que, mesmo em p ro p o se s  bas- 
tante reduzidas, as novelas tem aberto espa^os para retratar aspectos do cotidiano, 
pautando discussoes sobre problemas sociais, o que provoca a identifica^ao e reco- 
nhecimento por parte do publico.

As caracterfsticas que regem as estruturas sociais sao constitutivas tanto da 
produqao de formas simbolicas como tambem dos modos pelos quais os individuos 
em seus contextos socio-historicos especi'ficos a recebem. Sob este prisma, o processo 
de recepcao nao pode ser considerado de forma alguma como um procedimento 
passivo de assimilatpao, mas “como um metodo criativo de interpreta<pao e avalia^ao 
no qual o significado das formas simbolicas e ativamente constitufdo e reconstituf- 
do” (THOMPSON, 1995, p.201).

Mesmo que o entretenimento esteja entre as m ediates prioritarias desses 
sujeitos, eles tambem consideram que o telejornal e um espa^o importante para as 
suas constru<poes identitarias, principalmente porque muitos jovens se informam 
apenas por este meio.

No que diz respeito ao item informaipao a maioria conduz seus sentidos para 
aspectos educativos que a televisao em alguns momentos evidencia. Admitem que 
muitas informatpoes veiculadas ja os beneficiaram de alguma maneira: seja atraves da 
prestacpao de serviipos como alistamento militar, realizacpao de cursos e eventos cul- 
turais ou mesmo com campanhas de orientaipoes, principalmente as relacionadas a 
drogas e sexo que, na opiniao desses jovens, sao uteis para sua formatpao e funcionam 
como meios coletivos de conscientizaipao. Percebe-se que a atuacao desses sujeitos 
como agentes de sua trajetoria social, capazes de articular novos significados para o 
estar no mundo.
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O relato de um jovem indica que muitas das campanhas empreendidas pela 
televisao o faz lembrar de problemas sociais que ja vivenciou quando estava na mar- 
ginalidade, cometendo delitos e usando drogas. Para ele essas orientapoes sao muito 
importantes, pois faz o jovem refletir sobre determinados procedimentos.

Quando o assunto e poh'tica a tonica e outra, pois conduzem suas falas com 
um grau de criticidade, declaram que gostam de assistir ao jornal porque “e onde 
mostra os nossos representantes dando mal exemplo, os deputados.”

Grande parte da materia-prima do jornalismo direciona seu foco ao campo 
politico que, ressalte-se, tern sido periodicamente marcado por escandalos com de- 
pendencia total de cobertura midiatica, muitas vezes apresentada na forma da espe- 
tacularizapao, mantendo a populapao numa sujeipao emocional permanente. Tais 
fatos sao, portanto, estimuladores para que a opiniao publica vincule suas mediapoes 
a atos de julgamentos perante os fatos dessa natureza que integram diariamente a 
pauta dos telejornais. E o que ocorre com os nossos informantes. Suas produces 
simbolicas baseiam-se em pressupostos que operam dentro de uma realidade social 
na qual eles apresentam reapoes, muitas delas adversas, o que demonstra que o sis- 
tema das m ediates por eles empreendidos no ato receppao nao atua sob a esfera da 
dominapao.

Nessa otica, nao se aplicam aqui as teses da “receppao passiva”, pois o processo 
de mediapao lida diretamente, conforme observamos, com a fragmentapao da vida 
social e de suas inquietapoes, produzindo reapoes e interpretapoes diversas.

5. C O N S ID E R A ^ O E S  F lN A IS

Podemos considerar que boa parte das mediapoes empreendidas por esses su- 
jeitos atua em suas vidas de acordo com suas necessidades individuals. As evidencias 
empiricas denunciam que suas relapoes culturais transitam entre os espapos locais e 
o global, mediante os estimulos do modelo de cultura hegemonica que, na maioria 
das vezes, nao se coaduna com a sua realidade. Esse fator promove uma zona de 
conflitos que se cria tanto no campo simbolico como no real.

O primeiro campo pode ser reconhecido pelas significapoes apresentadas 
diante de suas praticas culturais que se movem por uma estrutura tanto temporal 
como espacial. Elas podem ser localizadas, por exemplo, no repertorio musical que
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compoe o universo desses sujeitos, oriundo do radio e estruturado por uma matriz 
cultural direcionada a uma programa^ao popular e atrelada a uma logica mercanti- 
lizada da industria fonografica.

Embora os espagos sociais desses sujeitos sejam permeados cotidianamente 
pela influencia midiatica, atraves de um discurso que se “oferece” de maneira gene- 
ralizada, nao implica dizer que aceitem de forma indiscriminada. Os efeitos de senti- 
dos que produzem, diante das suas mediaqoes, variam e oscilam num processo social 
ora de apropriaqao, ora de rejeiqao, ou ate mesmo de indiferenciacao. Constituem- 
se assim por um conjunto heterogeneo de redes de significados, que permite a sua 
construcao social atraves desses multiplos processos de pertencimento, organizados 
a partir da fusao de ideias e por uma variedade de princfpios, que os caracterizam na 
condiqao de jovens.

As praticas sociais midiaticas, que se atravessam no universo simbolico des
ses jovens,ainda que permeadas por uma racionalidade economica e ancorada pelos 
princi'pios ideologicos que movem os seus conteiidos, permite que suas escolhas 
sejam pronunciadas a partir da dispersao e da multiplicidade

Os padroes percebidos nas construqoes culturais estao, de alguma maneira, 
relacionados, essencialmente, as funcoes simbolicas e expressivas da cultura atraves 
de uma produqao de sentido, realizada pelos sujeitos diante do fluxo de mensagens 
que recebem atraves da mtdia.

Os traijos culturais que esses sujeitos apontam, atraves de suas elabora9oes 
simbolicas construt'das pela mediaqao televisiva, nos autorizam a argumentar que a 
cultura se depara com a emergencia e o apelo da pluralidade das expressoes. Nesse 
caso, o processo de suas construqoes identitarias volta-se para o aspecto da subjetivi- 
dade e da diferen^a.
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I d e i a s  p a r a  u m a  E D U C A gA o  2 .0

J oao A d e m a r  d e  A n d r a d e  L im a  

G e ra ld o  M a g e la  F r eit a s  T e n o r io  F ilh o  

Sa lo m e  M a r g o t  M elo  F e r r e ir a  

L ufzA G a b r ie l a  Ba r r o s  d e  O l iv e ir a  F r e ir e

i . Introdu<jao

A perspectiva hodierna da Sociedade da Informagao projeta-nos para um 
contexto de atuagao democratica efetiva no ambito da educagao, visto que e pos- 
sfvel visualizar uma insergao dos ideais liberais nas novas alternativas de acesso a 
comunicagao, instrumento primordial para a aquisigao, construgao e disseminagao 
do conhecimento. Assim, o individuo encontra-se livre para construir seu proprio 
suporte intelectivo, em um artificio de aprendizagem contmua.

Nesse sentido, surgem novos instrumentos de aprendizagem aptos a acom- 
panhar as inovagoes tecnologicas, as quais, sendo utilizadas em convergencia com 
os novos processos intelectivos no ambito educacional, contrapoem-se ao padrao de 
simples transmissao do conhecimento. Com efeito, deve-se possibilitar, em carater 
pedagogico, o acesso livre as obras intelectivas, sem deixar de salvaguardar aos seus 
respectivos criadores a compensagao, em carater simbolico, resultante desta utiliza- 
gao do conhecimento, transmitido por intermedio daquelas.

Publicado originalmente em 2013, com o titulo “Do Open Source ao Open 
Education, aspectos conceituais e legais”, junto aos Anais do II Congresso Brasilei- 
ro de Recursos Digitais na Educagao, promovido pela Coodenadoria de Ensino a 
Distancia (CE@D) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o presente capltulo, 
ora ampliado, objetiva percorrer tal instigante construto, atraves da suscitagao das 
novas praticas “open” no contexto do “novel” direito intelectual, historicizando-o e 
coaduando-o as novas praticas educacionais.
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2. N ovas per spe c t iv a s  para o liv r e  a c esso  a in fo r m a ^ao e a  c ie n c ia

O movimento Ciencia Aberta, ou Open Science, derivado das mudanpas so- 
ciais e culturais advindas da Sociedade da Informapao, tem sua base filosofica ali- 
cerpada nos ideais do Open Source, resultado e, ao mesmo tempo, precursor do mo
vimento “software livre” que, como demonstra Rosa, trouxe uma nova perspectiva 
para a utilizapao de programas de computadores, permitindo que qualquer operador 
(programador ou simples usuario) fosse capaz de realizar a alterapao que Ihe achar 
rnais conveniente, sendo requisitado, apenas, a citapao da origem.

Tanto Open Science como Open Source sao movimentos radicados na aca
demia, cujo postulado, ja em seu nascedouro, pregava luta “contra a apropriapao 
privada dos programas informaticos” (Cardoso et. alii., 2012, p.3), aqui acrescido da 
propria ciencia, enquanto termo; entendimento fundamentado na visao moderna 
apresentada pela Sociedade da Informapao, que busca facilitar o contato do indivf- 
duo com os meios de divulgapao do conhecimento.

Cita-se, ainda, outro fenomeno de base liberal que influencia o movimento 
de Ciencia Aberta, qual seja o Open Access, aqui conceituado como a:

[...] forma encontrada pelos academicos para colmatar as barreiras 
ao desenvolvimento de redes livres de partilha subjacentes a esse mo

vimento, que visa a promocao do acesso livre a comunicacao cien- 

u'fica formal -  as publica9oes em revistas academicas e tecnicas 

foi rapidamente adaptada por alguns cientistas a outros produtos do 

seu trabalho, dando inicio a estrutura^ao de novos processos de aber- 

tura da pesquisa cientifica nas suas varias fases. Os esfor^os foram 
desenvolvidos para permitir livre circulacao, entre cientistas e outros 

interessados, de dados preliminares, registros laboratoriais, materials 

biologicos, bases de dados, software, publica^oes e outros produtos do 

trabalho de investiga^ao. (CARDOSO et. alii., 2012, p.4).

Cardoso historiciza o Open Access em tres fases principals, quais sejam a “pa- 
leoconceptual” , o “neoexperimental” e o “movimento social” , como demonstrado a 
seguir: a) a paleoconceptual refere-se as primeiras experiencias do individuo com a 
tecnologia digital em rede, nos anos de 1960 -  70, e sua influencia na ciencia e na 
computapao; b) o neoexperimental e a fase caracterizada pela experimentapao das
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chamadas possibilidades tecnologicas, entre os anos 1989 -  2000, epoca de sur- 
gimento do sistema operativo Linux, do Projeto Genoma Humano, dos sistemas 
Wiki e das publica^oes academicas on-line; e c) o movimento social e a fase atual, 
caracterizada pelo amadurecimento das ideias e pela positiva^ao de diretivas, aptas a 
organizar o sistema e disciplinar as condutas.

A respeito das diretivas surgidas nesta ultima fase, ensina Peter Suber (2012) 
que este movimento foi definida em tres declaraqoes publicas: 1. “Budapest Open 
Initiative” (fevereiro de 2002); 2. “Bethesda Statement on Open Access Publishing 
(junho de 2003); e 3. “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science 
and Humanities” (outubro 2003). Em todas, postulava-se, ao conhecimento, a di- 
minui^ao de pre^os (com tendencia a gratuidade) e a remo<;ao de barreiras as per- 
missoes de uso, contudo, sempre em observancia ao respeito atributivo do trabalho 
ao autor, condi^ao sine qua non, posto ser resultado da inalienabilidade do direito 
autoral moral.

Ja quanto a busca de padroniza^ao das praticas “open” , Tony Hey et. alii. 
(2009) corroborando o construto ideario exemplificado acima, afirma que a expe- 
riencia tern demonstrado que, sem uma declara^ao inequivoca de regras quanto ao 
uso livre de dados, na pratica, a inten^ao facilmente se frustrara, e afirma que a prin
cipal estrategia e garantir que polfticas internacionais que exigem “amplo e aberto 
intercambio de dados” estejam coadunadas com o desenvolvimento de uma policia e 
um quadro juridico coerente com os contextos nacionais. As diretivas nacionais de- 
vem nao so se apoiar nos princfpios internacionais para acesso e compartilhamento 
de dados, mas tambem serem suficientemente claras e praticas.

E nesse contexto que, por exemplo, ocorrem iniciativas como o Science Com
mons! Creative Commons. O Science Commons, tal como o Creative Commons, sao 
projetos que pretendem reduzir os custos transacionais atraves de licen^as em que 
as permissoes de utiliza^ao sao explfcitas a priori. Assim, nao e preciso recorrer a 
contratos e advogados, tendo os criadores de um dado trabalho a possibilidade de 
partilha-lo atraves de acordos individuals que se adaptem melhor as realidades emer- 
gentes, face ao sistema de propriedade intelectual existente e restritivo. A mudan^a 
de um regime de contratos para normas de utiliza^ao permite, por exemplo, aos 
cientistas integrar varias fontes de dados, sabendo a partida que utiliza^oes Ihes po- 
derao dar. (Cardoso et. alii., 2012, p.23).

Nessa perspectiva, ao contrario do que se mostra regra nas publica^oes pagas, 
no contexto do acesso livre, os autores nao esperam recompensa financeira pelos
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artigos publicados, mas sim compensapao de carater simbolico, como o reconheci- 
mento por parte de seus pares e da comunidade como um todo, o que os levam a 
progressao funcional em suas carreiras e, tambem, potencializa novos financiamen- 
tos para futuros projetos de investigapao.

Ademais, para alem da propria acessibilidade as publicapoes em si, a ciencia 
aberta, resultante dessa nova pratica, torna possfvel o acesso a dados preteritos fun- 
damentais na construpao desses novos saberes, aptos a servirem de base investigativa 
para novas proposituras.

O doutrinador Daniel Gezelter (apudCardoso et. alii., 2012, p.21) classifica 
como elementos aderidos ao Open Science-, o Open Notebook, o Open Data, o Open 
Metadata, o Open Peer Review e o ja comentado Open Access. Assim, estes podem 
ser sintetizados em tres eixos principais: 1. Partilha de ferramentas de pesquisa; 2. 
Partiiha de dados; e 3. Partilha de acesso na forma de publicapoes.

Deste modo, chega-se a uma sequencia esquematica composta por quatro 
dimensoes: Open Source —> Open Data —> Open Access —> Open Science.

Alias, ja ha de se cogitar, inclusive, que o termo Open Science e temporario, 
vislumbrando-se, no future, o Tout Court Science, na qual “os processos de abertura 
a ela subjacentes passarao a estar inscritos nos (proprios) codigos instituidos da pra
tica cientffica” (Cardoso et. alii., 2012, 38).

Com esse norte conceitual, Cardoso revive o ideario cientifico instituido pelas 
normas da ciencia moderna, postulado por Robert Merton, considerado o pioneiro 
na sociologia da ciencia, que expoe a existencia de quatro imperativos institucionais 
relacionados ao ethos cientifico, quais sejam: 1. O comunismo -  em sentido lato — 
no qual os produtos da ciencia sao vistos como resultado da cooperapao social, como 
sendo uma heranpa coletiva (numa perceppao hodierna analoga a Cultura do Re
mix, ja descrita); 2. O universalismo, caracterizado pela multiplicidade de elementos 
base, contributivos com a ciencia, a revelia de culturas especi'ficas; 3. O desinteresse, 
segundo o qual o cientista deve se mostrar isento, assumindo uma postura interpes- 
soal em relapao as suas proprias ideias; e 4. O ceticismo organizado, que submete o 
conhecimento a escrutinio sob criterios logicos e empiricos.

Todavia, todo o construto teorico envolvente a filosofia da ciencia aberta sur
ge, para sua real assunpao pratica -  sob uma otica cultural e politica -  subverter o 
status quo da industria de publicapoes cientificas comerciais e sens journals.
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Pablo Ortellado e Jorge Alberto Machado (2006), em excelente estudo sobre 
o mercado das publicacpoes cientificas seriadas, abordam as barreiras jusautorais re- 
lacionadas a livre circula^ao do conhecimento cienti'fico, ressoando, de forma clara 
quando de suas pertinentes digressoes, as conclusoes abaixo transcritas:

Mesmo com o advento das tecnologias digitais que facilitam enorme- 
mente a transmissao, acesso e reprodu^ao da informa^ao, inumeras 
barreiras continuam impedindo estudantes e cientistas de ter livre' 

acesso a informafao cientifica. A maior parte dessas barreiras tem ori- 
gem no velho modelo de difusao da informafao cientifica baseado no 

papel historico das editoras. Sem duvida, num passado ainda recente, 

as editoras dnham a funcao de articular todos os passos para que o 
conhecimento chegasse ao consumidor. Essa mediafao era necessaria, 
pois envolvia uma complexa logistica que ia da produfao a distribui- 
fao e incluia a participaijao de intermediaries como distribuidores e 

varejistas. Neste modelo, as editoras nao eram apenas vendedoras de 
informafao aderida ao suporte (as revistas ou os livros) -  elas eram 
tambem um agente importante que fazia com que toda a engrenagem 
que possibilitava a produfao, a distribuifao e o acesso ao conhecimen
to funcionasse. Com as novas tecnologias da informafao, no entanto, 

essa cadeia material que necessariamente ligava o autor ao leitor foi 
quebrada. Setores afetados pelas possibilidades tecnologicas de com- 
partilhamento estao tendo assim que rever seus papeis economicos. 
Isso nao significa, sem duvida, o fim dos livros ou das revistas impres- 

sas, mas faz emergir a reivindicafao de que livros e revistas impressos 
nao sejam obstaculos ao acesso livre a informafao cientifica que ja 
pode ser difundida por outro circuito.

Editadas por oito grandes editoras que dominam 70% do mercado, 
como a Reed Elsevier, a Thomson, a Kluwer e a Springer, o mercado 

de revistas cientificas e regido por politicas de direito autoral bastante 
restritivas. As grandes editoras impoem duras condi^oes de negocia- 
9 ao para as assinaturas, mantendo os pre^os elevados para os consu- 
midores (na maioria bibliotecas) e impedindo em diferentes graus a 

disponibiliza^ao dos artigos em sitios de Acesso Aberto. A situacao e 

especialmente grave nas areas de Ciencias Biologicas e Ciencias Hu- 
manas. Um exemplo da dimensao do problema e o caso da biblioteca 
da Universidade de Cornell. Em 2004, esta universidade gastou cerca 
de US$ 1,7 milhao apenas para manter a assinatura dos titulos da
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Reed Elsevier. Tais titulos constitulam apenas 2% das assinaturas de 

periodicos da universidade, mas consumiam mais de 20% do or9 a- 
mento da biblioteca para publica^oes seriadas. Sem exito na tentadva 
de negociar uma redugao nos pregos cobrados, a biblioteca foi obriga- 
da a cancelar a assinatura de cerca de 200 periodicos da Reed Elsevier. 

(ORTELLADO E MACHADO, 2006, p.13).

Vale lembrar que e principio basilar do direito de propriedade lato sensu a 
observancia de sua fungao social, porquanto nao se pode cogitar o monopolio inte- 
lectual em detrimento aos interesses sociais ou coletivos, em consonancia, inclusive, 
aos postulados dos Direitos Humanos Universais. Como lembra Flavia Piovesan, 
“na ordem contemporanea, o bem estar social e o direito ao desenvolvimento estao 
condicionados a informagao, ao conhecimento e a cultura. Neste contexto, o direito 
ao acesso a informagao surge como um direito humano fundamental.” (2009, p. 15).

3. D a C ien cia  A berta a E duca^ao A berta

Frente as iniciais digressoes sobre cibercultura, o filosofo frances Pierre Levy 
(1999) reforga que, com o ciberespago, o conhecimento articula-se a uma nova pers- 
pectiva de se fazer educagao, gragas as novas formas de se construir conhecimento 
e se fazer conhecer, mormente pela democratizagao do acesso a informagao, pelos 
novos estilos de aprendizagem e pela emergencia da nomeada inteligencia coletiva. 
Ainda, lembra que fatores como a rapidez das inovagoes tecnologicas, a reorganiza- 
gao dos modos de produgao do trabalho e a proliferagao de novos conhecimentos 
findaram por questionar os ditos modelos tradicionais de ensino, outrora presos a 
mera transmissao dos saberes.

Destaca-se que professor possui um papel primordial frente ao processo de 
abertura do ensino educacional, ja que este e o ponto de conexao entre o material 
interativo e o receptor da informagao. E o professor o responsavel por adaptar o 
alunado a nova forma de divulgador do conhecimento e incentiva-lo a buscar novas 
fontes de informagao. Nesse contexto percebe-se que:

A interface e o link sugerem ao professor o desenvolvimento de com- 
petencia que o ajudem a adaptar-se ao outro, a relacionar-se e estar 
aberto a intera^ao. Tais habilidades contribuirao de forma decisiva
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na construfao dos caminhos de aprendizagem, na criaijao de espa^os 

de intera^ao em que a ousadia e a descoberta questionem as certe- 
zas estabelecidas. [...] O professor nao e alguem que sabe, mas sim 
alguem que pesquisa. E para alguem que se reconhece como pesqui- 
sador aprendente, as tecnologias digitais sao parceiras necessarias e 
essenciais. (ASSMANN, 2005, p.46).

Diante disso, a “nova era” trouxe pelo menos duas mudanpas em face dos 
tradicionais processos ensino-aprendizado: a potencialidade da educacao a distancia, 
dita hipermidiatica, para formar um novo estilo de pedagogia, em que o professor 
e incentivado a animar o intelecto de seus alunos, ao inves de se restringir ao papel 
de fornecedor direto de informa^oes relevantes a constru^ao do conhecimento; e a 
experiencia adquirida nessa mesma educapao a distancia, na medida em que o cibe- 
respa^o possibilita aos grupos de alunos trabalharem com sistemas compartilhados e 
automatizados para a constru^ao do conhecimento comum.

Ademais, aqui se vislumbra os “quatro pilares da Educacao”, definidos pela 
U N ESCO , em 1999, junto a Comissao Internacional sobre Educacao para o Se- 
culo XXI, descritos por Joaquim Escola (2005) como os quatro grandes objetivos 
educacionais do futuro, quais sejam: 1 . Aprender a conhecer; 2. Aprender a fazer; 3. 
Aprender a viver em comum; e 4. Aprender a ser.

No que concerne ao primeiro grande objetivo educacional procura-se 
munir o educando de instrumentos de compreensao, estabelecendo 
um equih'brio entre a cultura geral vasta e a competencia para tratar 
em profundidade pequenos fragmentos do real. A tonica e posta no 
aprender a aprender, nao desperdicando as possibilidades de aprendi

zagem que se oferecem ao longo da vida. No segundo, percebe- se que 
muito mais do que habilitar ou qualificar profissionalmente, isto e, 
preparar para agir num determinado contexto, importa adquirir com- 
petencias, mobilizar saberes que predisponham a pessoa a enfrentar 
criativamente as mais diversas situates, respondendo positivamente 
aos desafios e envolvendo os outros num trabalho de equipa. Apren
der a viver em comum, revela-se hoje como um dos grandes objeti
vos, mas tambem desafios educacionais e civilizacionais, sobretudo 
por nos ser dado observar um conjunto de fenomenos sociais que 
atescam, de forma evidence, a desagrega^ao social. A xenofobia, o ra- 
cismo, a intolerancia religiosa, os fundamentalismos de indole diversa
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ou a propria violencia que prolifera na telepolis contemporanea poe 

a descoberto a fragilidade dos vinculos sociais, a ameapa real de se 

impor lima visao marcada pela sataniza^ao do outro ou pela diaboli- 

za<;ao da diferen^a. Na sociedade do conhecimento exige-se a parti

c ip a te  e coopera^ao com os outros, o reconhecimento do valor do 

pluralismo, da coopera^ao nuitua, da paz. Por ultimo aprender a ser, 

objetivo que totaliza e consubstancia os anteriores, permitindo a cada 

um desenvolver a sua personalidade, afirmar a autonomia, capacidade 

de discernimento e responsabilidade. (ESCOLA, 2005, p.351-352)

Ncsse diapasao, Andy Hargreaves (2003) vem mostrar -  ainda que pautando 
sua digressao para elementos criticos da nova era e do modus operandi em que a 
educaqao nela se insere que, hodiernamente, a informaqao adquire o potencial 

de maximizar a aprendizagem.estimulando a criatividade e a inventividade e desen- 
volvendo a capacidade de desencadear e enfrentar as transformatjoes. Para ele, os 
professores sao como “catalisadores” e, para tal, enumera os chamados “componen- 
tes principals” dessa qualidade, a saber: 1. Promover uma aprendizagem cognitiva 

aprofundada; 2. Aprender a ensinar de forma diferente da qual foram ensinados; 3. 
Empenhar-se numa aprendizagem professional connnua; 4. Trabalhar e aprender em 
equipes; 5. Tratar os pais dos alunos como parceiros na aprendizagem; 6. Desenvol
ver a inteligencia coletiva e nela se basear; 7. Construir a capacidade de mudanqa e 

de risco; e 8. Estimular a confianqa nos processos.

Para muitos professores, o impacto dos novos desenvolvimentos veri- 

ficados na ciencia da aprendizagem, tern implicado aprender a ensinar 

de forma diferente daquela como foram ensinados. No passado, os 

docentes aprendiam os rudimentos do ensino, observando os profes

sores que os ensinavam. Ensinar para a sociedade do conhecimento 

dos nossos dias e tecnicamente mais complexo e mais vasto do que 

alguma vez o foi no passado: implica que os docentes assentem a sua 

pratica numa base de pesquisa e de experiencia sobre o ensino eficaz, 

base essa que esta sempre a mudar e a expandir-se. Os professores de 

hoje precisam, portanto, de se emprenhar e de se envolver continua- 

mente na atualiza^ao, na auto-avalia^ao e na revisao de sua propria 

aprendizagem professional. (HARGREAVES, 2003, p.46-47).
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No desaguar desses novos tempos e de todas as vicissitudes deles decorrentes 
nao apenas na educa^ao, mas nas mais diferentes areas -  na cultura, na economia, na 
politica, no direito e etc. -  surgem novas praticas “cibersociologicas” , que atingem 
as macroa^oes sociais, de uma maneira geral, as condutas mais especificas, como a 
expressao artistica ou os novos habitos de consumo. Fenomenos como o
Open Science, divagado alhures, e apenas um exemplo dessas transforma9oes.

Assim, como consequencia imediata desse movimento da Ciencia Aberta, 
surge toda uma perspectiva conceitual de revisita9ao paradigmatica das praticas edu- 
cacionais tradicionais -  ainda em aguda ressonancia hodierna.

Segundo Jose Claudio Terra (20 11 ), dados de uma pesquisa realizada em uni- 
versidades do Reino Unido geraram um relatorio desenvolvido pelo Institute for 
Prospective Technological Studies (IPTS), da Uniao Europeia, que buscou entender 
como as novas tecnologias influenciam os padroes de aprendizagem dos estudantes. 
Dos resultados, foram identificados oito fatores caracterizadores das mudan9as nas 
praticas de estudo, quais sejam: 1. Amplitude, atraves da qual os estudantes usam 
os media para apoiar os diversos aspectos do estudo, busca, gestao e produ9&o de 
conteudo, compartilhando recursos, auxilio e avalia9ao com uma vasta comunidade 
de parceiros; 2. Personaliza9ao, com a apropria9ao de tecnologias de acordo com as 
necessidades dos proprios estudantes, empregando diferentes recursos simultanea- 
mente; 3. Adaptabilidade, com o uso das ferramentas informacionais para alem dos 
propositos pelos quais foram desenvolvidas; 4. Organiza9ao, por meio do gerencia- 
mento e sintese de informa9oes advindas de diferentes fontes, com o uso de variadas 
ferramentas de comunica9ao, aptas a facilitar o acesso aos seus respectivos dados; 5. 
Transferibilidade, a partir das habilidades desenvolvidas pelo uso de tecnologias em 
outros ambitos, entao transferidas para os contextos de aprendizagem; 6. Fronteiras 
de tempo e espa90, nas quais os estudantes passam a se comunicar com tutores e 
colegas de varias formas, com feedback praticamente imediato, ja que as tecnologias 
permitem a aprendizagem a qualquer tempo e os usuarios se mostram mais aptos 
a trabalhar com varias tarefas e multiplos recursos simultaneos; 7 . Mudaii9as nos 
padroes de produ9ao, onde os metodos de valida9ao e referencias cruzadas indicam 
que os estudantes “remixam” diferentes fontes de informa9oes, combinando novos e 
velhos metodos e demandando habilidades de sintese em alto nivel; e 8. Integra9ao 
de midias e recursos, a partir da qual os estudantes utilizam as ferramentas combi
nando varios recursos para o desenvolvimento de varias produ9oes, tais como videos, 
textos e software.

123



iN T E R S E gO E S  F.NTRE P O LITICA , M lD lA  E T e C NO LO GIA :

Nao por acaso -  mas um dejd vu das ideias aqui reportadas -  tal construto 
tambem corroborou as digressoes ja arrazoados por Levy (1999), Hargreaves (2003), 

Assmann (2005) e Escola (2005), ou seja:

O papel da educa^ao passa a ser o de preparar seus alunos para a 

aventura permanente do navegar pelo mundo informacional, cada vez 

mais onipresente e abundante, e para, a partir destes “inputs” e da- 

queles advindos do trabalho coletivo, interpretar, discutir, se posicio- 

nar e criar o novo. E um mundo absolutamente novo e incerto, que 

exigira de nossos mestres, novas habilidades para trabalhar com o nao 

plenamente controlavel e com contextos da criacao do novo, onde a 

distin^ao entre certo e errado nao e absolutamente clara. (TERRA, 

2011, p .ll) .

Dessa maneira, e na propria genese dessa evolu^ao que se constroi -  ainda 
na mais inicial de suas etapas conceituais -  a definiq:ao de “Educa^ao Aberta”, aqui 
conceituada por Andreia Inamorato dos Santos in Bianca Santana et. alii. (2012).

Segundo a autora, a Educa^ao Aberta — a despeito das varias defini<;6es ja 
propostas — converge para um conjunto de praticas caracterizadoras de sua filo- 
sofia, com enfoques variantes e ocorrencias de forma mais ou menos especificas, a 
depender do contexto, do sistema de aprendizagem e do momento historico. De 
modo geral, abarcam: 1. A liberdade do estudante em optar onde prefere estudar, se 
em casa, no trabalho ou ate mesmo na propria instituitfao de ensino e/ou polos de 
aprendizagem; 2. A possibilidade de se estudar por modulos, acumulo de creditos 
ou qualquer outra forma que permita ao estudante aprender de forma compativel 
com o ritmo necessario para sua necessidade; 3. A utilizapao da autoinstrucjao, com 
reconhecimento formal ou informal da aprendizagem por meio de certifica^ao op- 
cional; 4. A inexistencia de taxas de matricula, propinas e outros custos que seriam 
considerados uma barreira ao acesso a educatpio formal; 5. A isen^ao de vestibulares 
e da necessidade de apresentar qualifica^oes previas, que poderiam constituir uma 
barreira de acesso a educatjao formal; 6. A acessibilidade dos cursos para alunos por- 
tadores de alguma deficiencia fisica, bem como aqueles com alguma desvantagem 
social; 7. A provisao de recursos educacionais abertos, utilizados tanto na educatpao 
formal quanto na informal; 8. O uso de praticas pedagogicas centradas no aluno; 9. 
A utiliza^ao de materials educacionais criados por estudantes; e 10. O acesso aberto
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a repositories de pesquisas cientificas e a utiliza^ao de software de codigo aberto para 
fins educacionais.

4. Os “novels” A specto s legais

Como um grande avan^o juridico-social, fruto da luta dos povos pela pres- 
taipao de uma melhor instrutpao e conhecimento, tivemos a consagra^ao efetiva, no 
artigo 6°  de nossa Carta Magna, o Direito a Educa^ao, em conformidade com a 
tutela juridica prevista no cerne da Declara<pao Universal dos Direitos Humanos, 
diploma protetivo responsavel por trazer a luz da normatividade os Direitos Sociais, 
dentre estes, a instru<;ao ao saber.

Nao obstante seja vislumbrada tal proteepao constitucional da educaipao como 
direito social, cumpre ressaltar que o arcabou<;o normativo tutor desta garantia fun
damental nao se perfectibiliza de per si, sendo necessario, por conseguinte, a insti- 
tuiqiao de providencias advindas do Poder Publico a fim de salvaguardar, nao apenas 
a sua vigencia, como tambem, sua aplica<pao e, portanto, concretiza^ao.

O Estado e, sobretudo, o Direito, possuem na Educaipao o elemento basilar 
para se alcan^ar os fins de nosso Estado Democratico de Direito. Para a concretiza- 
$ao de tais objetivos, o acesso a educa^ao, em um ambito de recursos educacionais 
abertos, deve adequar-se as novas formas de aprendizagem resultantes dos avampos 
proporcionados pelas tecnologias digitais.

Conseguintemente, o advento dessas novas tecnologias e o modo como fo- 
ram utilizadas pelos individuos impulsionou o surgimento da chamada “sociedade 
da informaipao”, base para a “sociedade do conhecimento”, que diminuiu as fron- 
teiras existentes entre o autor e o leitor e proporcionou a transformaipao de todo 
saber, antes interno e privado, em dados publicos e externos, acessiveis por todos os 
individuos.

Estes novos movimentos sociais deram, ainda, origem a ideia da existencia 
da chamada “generosidade intelectual” , como aponta Meira e Meira (2010), ideia 
esta que se pauta no entendimento de que as novas tecnologias da informaipao tern o 
objetivo precipuo de, justamente, favorecer o compartilhamento de conhecimento e 
expandir, de modo livre, a transmissao de informa^oes.

Com efeito, os obices a transmissao, acesso e reproducao do conteudo infor- 
macional devem ser combatidos, visto que, a sistematica constitucional hodierna
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busca convergir os interesses sociais e individuals, os quais orbitam em uma socie- 
dade direcionada a aprender e depreender o conhecimento a sua volta e adapta-lo 

em suas producoes.

Nesse sentido, tendo em vista que as produces arusticas, literarias e cienti- 
ficas sao tuteladas pela normatividade autoral vigente em nosso pais, a exemplo dos 
Diretos Autorais, uma das especificidades da propriedade intelectual, a qual, assim 
como a propriedade fisica/material, possui como elementos essenciais as prerrogati- 

vas de uso, gozo e frui<;ao por parte do seu detentor ou terceiros autorizados a tanto.

No entanto, o ju s abutendi, direito de fruir do bem tutelado pelo direito de 
propriedade, sobretudo, a propriedade intelectual, nao deve ser compreendido so- 
bre uma perspectiva individualista, visto que, embora seja considerado um direito 
subjetivo do indivi'duo, em um contexto educacional de aprendizagem, o mesmo 
deve condicionar-se ao conjunto de garantias e limitaqoes elencadas na Constituiijao 

Federal.

Em contraponto ao carater unilateral pertinente a propriedade intelectual, 

faz-se necessario reinterpreta-la sob uma nova otica de prote^ao autoral, a qual nao 
deve filiar-se apenas a fatores economicos, estando condicionada ao atendimento 
de sua fun<;ao social, na medida em que, consoante Carvalho Filho (2012, p.772) 
“ [...] pretende erradicar algumas deformidades existentes na sociedade, nas quais o 
interesse egoistico do indivi'duo poe em risco os interesses coletivos” .

Assim sendo, deve se compreender a prerrogativa de frui9ao pertinente ao 
direito de propriedade como uma faculdade de abusar do maximo de conhecimento 
proporcionado pela informaqao transmitida, cumprindo, portanto, o seu fim social.

Destarte, o conhecimento proporcionado pelas cria^oes intelectuais difun- 
didas no ambito educacional deve ser analisado sob a perspectiva de uma dinamica 
participativa, no sentido de que tais produces nao devem limitar-se apenas a esfera 
patrimonial de seu criador, contando, ademais, com a colabora^ao coletiva da popu- 
la^ao que deixa de ser passiva na recepqao do conhecimento, de forma a, consoante 
Terra (2012, p.06) “ [...] ser envolvida diretamente na composi^ao e estrutura^ao do 
conteudo informacional disponibilizado”.

Deste feito, temos que a rigorosa interpreta^ao da prote^ao concedida aos 
bens intelectuais que atinge diretamente essa disseminagao do saber. Dai a neces- 
sidade de aplicar as tecnicas da hermeneutica juridica que melhor se adequem a 
situa^ao, de forma a repensar a interpreta^ao de alguns nucleos de normas integradas
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que conferem amparo legislative as expressoes intelectuais, como o da propriedade 

intelectual classica, principalmente no que diz respeito a protetpao rigida concedida 

pelo direito do autor, que acabam por limitar o acesso e fruiqao de conhecimento 
pelas demais pessoas.

Assim, nao e a diminui^ao da rapidez e eficacia protetiva que solucionara o 

problema, pois, agindo desta forma, estaria drando o prestigio de quem e denomi- 

nado criador da obra, detentor de direitos especi'ficos de cunho moral concedidos 

pelo artigo 24 da Lei 9.610/98. O que se propoe e a apresenta^ao de solu^oes nor- 

mativas que quebrem o conceito tradicional de propriedade intelectual, que nao 
tern resistido ao acelerado avan<;o tecnologico, sem deixar, contudo, de conceder 

a prote<;ao aos direitos morais do autor. Assim, os direitos morais do autor como 
apresentado por Westphal sao:

[...] aqueles que garantem ao autor paternidade da obra e o direito de 

defender a sua integridade. Referem- se a aspectos subjetivos, como 

o direito do autor de preservar a sua honra e fazer valer a sua vonta- 

de. Eles surgem em decorrencia do ato criativo, passam a existir no 

momento em que a obra e exteriorizada e duram para sempre (WES

TPHAL, 2010).

Destarte, o que se propoe e a apresenta^ao de solu^oes normativas que que

brem o conceito tradicional de Propriedade Intelectual, que nao tern resistido ao 

acelerado avan^o tecnologico, sem deixar, contudo, de conceder a protefao aos di

reitos morais, resguardando, nao acima do direito do autor, mas acima de qualquer 

interesse pessoal de carater egoxsta, a dissemina^ao de conhecimento.

5- CoNSIDERAgOES FlNAIS

Em face dos crescentes custos incidentes sobre o acesso a informa^ao por 

meio dos materiais de ensino, sobretudo, superior, tem-se demonstrado a necessi- 

dade de utilizaq:ao de licen^as alternativas, a exemplo do Creative Commons Licence, 

a fim de instituir uma reconfigura^ao em nosso sistema educacional, corroborando 

com as medidas ja adotadas em outros paises. Nao obstante, faz-se necessario a
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atuaq;ao do Governo brasileiro a fim de salvaguardar o fomento a politicas ptiblicas 

favoraveis ao ensino e acesso efetivo ao conhecimento.

Desta forma, diante do conjunto de licen^as possiveis tem-se tutelado maio- 

res possibilidades de utilizafao das obras artfstico-literarias e cientificas, as quais se 

configuram como materials didaticos, aptos e necessarios a propagatjao do conheci

mento e, portanto, desempenharem um relevante papel no cerne da aprendizagem.

Esta ideia se coaduna, justamente, com o principio do “Fair Use’, ou Uso Jus- 

to, na tradu^ao literal, estabelecido como uma defesa a viola^ao dos direitos autorais 

nas cortes dos Estados Unidos, principio este que concede aos leitores de uma obra 

a possibilidade de utiliza-la, sob determinadas circunstancias, como, por exemplo, 
para usos educacionais, inclusive copias para uso em sala de aula, e pesquisa, de for

ma livre e gratuita, independentemente da previa autorizaijao do autor.

Nesse contexto, como exemplifica a Standford University Libraries, “ [...] i f  

you wish to criticize a novelist, you should have the freedom to quote a portion o f the 

novelist’s work without asking permission. Absent this freedom, copyright owners could 

stifle any negative comments about their work".

Essa ideia, contudo, nao retira do autor a possibilidade de reivindicar os di

reitos do autor frente a sua obra, pautado em um conjunto de latores subjetivos, 

que devem set estabelecidos legalmente e pesados em cada caso, que orientam a 

populapao para a utiliza^ao, de forma justa e nao danosa, da propriedade intelectual 

de outrem.

Nessa situa^o, como preleciona Tozi (2010), “a difusao do conteudo se tor- 

nou mais importante que o direito auroral sobre ele, mosrrando que nem sempre a 
legisla^ao de direitos autorais, que e generica, atende as especificidades de todos os 

lugares” .

Assim, longe de uma modifica$ao legislativa, o que se faz necessario e uma re- 
interpreta^ao dos parametros legislativos presentes na sociedade hodierna, de modo 
que nao se descuide de possibilitar ao proprietario intelectual a detempao de um 

controle, ainda que superficial, sobre sua propria obra, mas que, de outro lado, se 

efetive o equilibrio nesta rela^ao de repasse e apropria^ao de conhecimentos, con- 

cedendo livre acesso as informa^oes, do ponto de vista da popula^ao, para que nao 
haja prejuizo para nenhum dos polos, formalizando, desse modo, um contrapeso 

que delimita os direitos e deveres de cada indivfduo.

IN T E R SF .^O E S KN'I'RE P O LfT IC A , M lD IA  K IV C N O LO G IA :
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Destarte, tal proposta converge-se com a possibilidade de utilizagao livre e 
gratuita de obras intelectuais protegidas pelo ambito normativo autoral, em uma 
contextura educacional, de forma a proporcionar a divulgagao do conhecimento, 
assim como, o esdmulo a pesquisa e desenvolvimento cienti'fico.
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JORNALISMO REESTRUTURADO: NOVAS ROTINAS PRODUTIVAS 

NA SOCIEDADE EM REDE

Veronica Almeida de Oliveira Lima

i . In t r o d u ^ao

Partindo da premissa de que, sob o regime de acumulagao flexivel em vigor, 
opera-se uma transformagao na natureza do jornalismo (pratica de producao) e do 
jornalista (o profissional da producao), este trabalho analisa as mudangas pelas quais 
vem passando esta categoria profissional, do ponto de vista das rotinas de trabalho e 
perfil profissional. Tenta-se aqui relacionar as mudangas no jornalismo ocasionadas 
no ultimo seculo com as mudangas nas dinamicas do capitalismo conhecidas como 
fordismo e pos-fordismo.

Como acontece desde os primordios da humanidade, o homem vive numa 
evolugao constante em suas formas de comunicagao que compreendem aspectos 
tecnicos e tecnologicos. Com o desenvolvimento da imprensa no seculo XVIII, e 
que surgem os profissionais especializados para a comunicagao social, ou seja, os 
jornalistas, e equipamentos sao criados para agilizar e propagar a informagao na 
sociedade. Na continuidade desse processo evolutivo, a historia do jornalismo e dos 
jornalistas encontra-se atrelada ao desenvolvimento de tecnicas que constantemente 
inserem mudangas nas rotinas profissionais da categoria.

Diante desta realidade, alguns estudiosos, a exemplo de Pierre Levy (1993) e 
Lucia Santaella (2007), defendem a necessidade de se distinguir as logicas culturais 
que marcaram cada epoca a partir da introdugao de tecnologias de informagao e 
comunicagao (TIC ’s) na sociedade. Segundo os autores, essas logicas foram grada- 
tivamente se mesclando, se interconectando e apesar destas fases surgirem de forma 
gradativa, uma nao se sobrepoe a outra, mas se misturam de modo indissoluvel.

De acordo com a logica apresentada por Santaella e Levy, na atualidade esta- 
riamos vivendo uma verdadeira mistura de linguagens que complexificam o cenario 
midiatico vigente. A sociedade da informagao (CASTELLS, 2000) e composta por 
novos meios de comunicagao que permitem nao so a irradiagao, mas tambem a
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concentra^ao das mensagens (KUMAR, 1997). Assim, com as novas tecnologias 
borra-se a linha divisoria entre consumidor e produtor das mensagens midiaticas. 
Ligados ao computador, ao cabo e ao satelite, nasceu um novo modelo de comunica- 
qio que permite a segmentaqao e divisao de uansmissores e receptores em unidades 
separadas e desconti'nuas. A atualidade vive uma nova relaqao com a informacao que 
agora pode ser processada, selecionada, armazenada e recuperada para satisfazer as 
necessidades mais particulares.

Diante de uma ferramenta de comunicaqao inteiramente nova, varios reflexos 
ecoaram em torno dos meios de comunica^ao ja consolidados, entre eles esta o corn- 
portamento da audiencia e, consequentemente, uma nova maneira de lidar com esse 
publico receptor por parte das in stitu te s  emissoras. O processo que desencadeou 
as novas midias determinou uma audiencia segmentada, diferenciada que, embora 
maciqa em termos de numeros, nao se constitui mais como uma audiencia de massa 
em termos de simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida. Outro ponto 
forte que deve ser tornado em associa^ao com o ultimo sao as transformacjoes que 
essa nova audiencia vem trazendo ao perfil das linguagens que definem os diferentes 
profissionais de comunica<;ao social, como, por exemplo, a campanha publicitaria 
para o publicitario e a noticia para o jornalista.

Nao e facil definir o que e o jornalismo. Na sua essencia, corresponde, 
dominantemente, a actividade profissional de divulga^ao mediada, pe
riodica, organizada e hierarquizada de informa^oes com interesse para 
o publico. No entanto, as novas formas de jornalismo on-line, de jor- 
nais a la carte, de televisao interactiva, de participapao dos cidadaos na 
elaboracao de noti'cias, ere. colocam em causa alguns dos pressupostos 
do jornalismo tradicional. A no^ao de hierarquia da informacao, nos 
jornais on-line, talvez seja melhor substituida pela no^ao de itinerario 
do utilizador no seu percurso pelas paginas e sites linkados na Internet. 
A no^ao de periodicidade, nos jornais on-line, talvez seja melhor subs- 
titulda pela nocao de banco de dados, permanentemente alimentado 
e permanentemente disponivel. A propria no^ao do que e informapao 
de interesse publico e fluida e flexivel. (SOUSA, 2006, p. 193)

Nessa nova conjuntura cultural o grande desafio para o profissional de comu- 
nicaqao esta relacionado ao ato de conhecer o perfil desse novo publico receptor, que 
disponivel de ferramentas de comunicaq:ao interativas e dialogicas passa a construir 
caminhos autonomos de coleta de informaqao tirando do emissor o poder de condu-
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gao da informagao controlada durante anos pelos mass media. A nova mi'dia nao se 
apresenta mais como mi'dia de massa no sentido tradicional do envio de um numero 

limitado de mensagens a uma audiencia de massa. Devido a multiplicidade de men- 
sagens e fontes, a propria audiencia torna-se mais seletiva e escolhe suas mensagens, 

aprofundando sua segmentagao, intensificando o relacionamento individual entre o 
emissor e o receptor. Assim, os meios de comunicagao de massa estao sendo desafia- 

dos pela internet e por outras tecnologias de agio cada vez mais amplas de servigos 
de informagao e entretenimento.

A profundidade das transformagoes que vem ocorrendo na sociedade desde 
o final do seculo XX fez emergir, segundo Castells (2000) uma sociedade em rede. 

Esta fase, segundo ele, representa um dos raros momentos da historia, que comegou 
a se configurar a partir do surgimento de novas tecnologias de comunicagao e infor
magao e da reestruturagao do capitalismo mundial.

E sao justamente as T IC ’s e o pos-fordismo que vao desencadear mudangas 

profundas tanto na organizagao social de forma geral, como nas rotinas de trabalho 

e de trabalhadores. Essas mudangas estao sendo firmadas em um quadro global, uma 

vez que desde a decada de 1990 os conglomerados de comunicagao mundial pas- 
saram a enfrentar processos de reestruturagao, deixando de se reportar a mercados 

internos para se dirigir a um mercado capitalista global. A partir dessa conjuntura, 
comega a ganhar contorno um novo desenho de institucionalizagao das mi'dias em 
geral. Entra-se na era das fusoes, de concentragao de propriedade e capital. Assim, a 

reestruturagao das empresas de comunicagao esta sendo construi'da dentro da tensao 
entre o global e o local. Ou seja, apesar dessa forga exterior que surge por forga do 
global, essas mesmas empresas enfrentam questoes que dizem respeito a rotinas, 

perfil organizacional e profissionais que estao dentro de outra realidade, local, par
ticular.

Sob este foco, para a pesquisa que aqui se apresenta, que tern carater explora- 

torio e descritivo, aplicamos questionario via Google Docs com jornalistas de Cam- 
pina Grande que viveram a transigao das redagoes de jornais impressos “analogicas” 
para as digitais. Estabelecemos como marco desse periodo a chegada da internet nas 
empresas enquanto nova ferramenta de trabalho. Este ponto de partida tern a fungao 
apenas metodologica de estabelecer um recorte para analise e de ser um dos criterios 

de escolha dos entrevistados, uma vez que esta discussao entre o que seria trabalho 
analogico e digital extrapola estas barreiras.
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Assim, apresentamos neste texto uma visao do que significou esse periodo 
para os jornalistas situados nuraa cidade brasileira que possui cerca de 400 mil habi- 
tantes. As questoes aqui discutidas apresentam as visoes de profissionais que foram 
formados para atuar em urn determinado formato de sociedade e mercado de traba- 
Iho e passaram rapidamente a se adaptar a uma nova logica. Assim, este estudo pre- 
tende, para alem das questoes tratadas, apontar como estes sujeitos fizeram da nova 
realidade uma oportunidade de mostrar que o conhecimento adquirido nos bancos 
universitarios pode e deve ser somado a saberes que sao construfdos no seio da so
ciedade e dos seus ambientes de trabalho. Ao final, percebemos que as tecnologias, 
de fato, reconfiguram as praticas profissionais desta categoria de trabalhadores, alem 
redefinir o perfil e a identidade profissional, fazendo com que novas competencias e 
habilidades sejam absorvidas e aplicadas nos ambientes de trabalho, reestruturando, 

assim, as rotinas produtivas.

2. T ecend o  a flex ibilid a d e

A decada de 1970 marca a transiqao do regime fordista de acumulaqao para 
o que alguns autores definem como regime flexi'vel de acumula^ao, ou pos-fordista. 
Harvey (1992) aponta o ano de 1973 como o marco do processo de transi^ao nos 
pafses capitalistas avan<;ados. O novo ciclo seria decorrencia do esgotamento da ca- 
pacidade de resposta do fordismo-keynesiano a crise da superacumula^ao do final 
dos anos I960. Ainda segundo o autor, toda transformaqao no regime de acumu- 
laqao implica mudanqas no modo de regulaqao, na organizaqao do trabalho e vice- 
versa, de maneira que a etapa monopolica do capitalismo necessita reestruturar-se.

Assim, com a decadencia do regime fordista, que teve como marca principal 
a rigidez do sistema produtivo, emerge o que Harvey (1992) chama de “acumula^ao 
flexi'vel” . Para o autor, esse novo regime de acumulaeplo se apoia na flexibilizaq:ao dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padroes do consu- 
mo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produq:ao inteiramente novos, no
vas maneiras de fornecimento de servi^os financeiros, novos mercados e, sobretudo, 
altos graus de inovaqao comercial, tecnologica e organizacional. Esse novo capita
lismo tambem esta marcado pelo movimento de compressao espa^o-temporal onde 
os horizontes temporais da tomada de decisoes privada e publica se estreitaram, en-
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quanto a comunica^ao via satelite e a queda dos custos de transporte possibilitaram 
cada vez mais a difusao imediata dessas decisoes num espa^o cada vez mais amplo e 
variado. (HARVEY, 1992).

Aos poucos, os alicerces do fordismo, como a indexa<pao de salarios e o ca- 
rater assistencial do Estado, vao sendo corroi'dos financeiramente. A mudan^a na 
estrutura do regime de acumulatpao tambem tem reflexos no paradigma industrial 
de organizatpao do trabalho. De uma forma bastante sintetica, Jose Ricardo Ramalho 
e Marco Aurelio Santana (2004), apontam as principais transformatpoes na esfera 
produtiva no mundo do trabalho contemporaneo:

Em um cenario crescentemente globalizado, de abertura de mercados 
e de forte competi^ao internacional, as unidades produtivas de grande 
porte ficam mais “enxutas” e aumentam a produtividade (a chamada 
lean production); A atividade produtiva passa a exigir trabalhadores 

polivalentes/flexiveis que, de posse de ferramentas flexiveis, teriam 

como resultado de seu trabalho um produto flexi'vel; A parcela do 
trabalho fora do “foco” principal da empresa passa a ser subcontratada 

a outras empresas (ou terceirizada); O setor industrial perde volume 
frente ao setor de servi^os e a flexibilizaipao das atividades produtivas 

leva tambem a um aumento da precarizacao nos contratos de tra

balho; Na esfera sociopolitica, os sindicatos passam a lutar para se 
desvencilhar de praticas marcadas pelo grande porte das empresas e 

pela falta de organiza9 ao nos locais de trabalho, que os estava levando 

a uma diminui^ao na sindicalizaipao e a uma dificuldade de competir 
em velocidade e adequa^ao aos impasses trazidos pelos novos tempos. 
Junta-se a isso o desemprego e a informalizaqao que corroem grande- 

mente o poder de agenciamento das in stitu te s sindicais. (SANTA
NA e RAMALHO, 2004, p. 10-11).

Um importante catalisador dessa aceleraipao da produtpao esta na introducao 
de novas tecnologias produtivas. Apesar de recente, a Rede Mundial de Compu- 
tadores (Internet) contribui para a consolidatpao do modelo de desenvolvimento 
pos-fordista. O avantpo tecnologico torna-se fator essencial para a reestruturatpao do 
capitalismo em escala mundial (CASTELLS, 2000).

Para Harry Bravernan (apud SANTANA e RAMALHO, 2004), o modo de 
produtpao capitalista destroi sistematicamente todas as habilidades a sua volta, dando 
origem a qualifica^oes e ocupa^oes que correspondem as suas necessidades. Nesse
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sentido, a modernizagao tecnologica produziria no processo de trabalho dois setores 
polarizados em termos de suas qualificagoes: de um lado, um setor altamente qua- 
lificado, em tamanho menor; e do outro toda uraa massa de poucos qualificados.

Para Boaventura de Sousa Santos (2005), uma nova ordem capitalista glo
bal surge como consequencia da sociedade da informagao globalizada. Esse novo 
cenario capitalista e marcado pela escassez de trabalho, pela fraca mobilidade inter- 
nacional de trabalhadores, pelo apartheid global, pela individual izagao do trabalho, 
por uma sociedade de atividades plurais composta por “trabalhadores temporaries 

permanentes” .

Na atualidade, percebe-se que a transformagao tecnologica e administrativa 
do trabalho em geral e das relagoes produtivas dentro e em torno de uma empresa, 
agora em rede, e, talvez, o principal instrumento por meio do qual o paradigma 
informacional e o processo de globalizagao afetam a sociedade. (CASTELLS, 2003).

Um dos reflexos dessas mudangas diante da sociedade informacional globa
lizada refere-se, justamente, a reconfiguragao do mercado de trabalho dos professio
nals que lidam com a informagao, pois, uma vez que toda uma estrutura no mundo 
do trabalho se redesenha em um mundo globalizado, nao e de se estranhar que 
particularmente os profissionais desta area venham sofrendo um impacto tao direto 
no desempenho de sua atividade e no seu perfil socioprofissional.

No caso do jornalismo, a “recente” incorporagao de novos recursos socio- 
tecnicos, como o computador e a Internet, vem causando mudangas significativas 
no trabalho e no perfil socioprofissional. Os reflexos desses impactos podem ser 
sentidos diante das consequencias da evolugao tecnologica nessa sociedade infor
macional, como por exemplo, o aumento continuo da capacidade de captagao, pro- 
cessamento, produgao, acumulo e partilha de informagoes, de forma cada vez mais 
rapida e dispersas no tempo e espago. (PEREIRA in LEM OS e CUNHA, 2003).

E interessante lembrar que mudangas profissionais no universo jornalfstico 
nao sao novidades. Os meios de comunicagao, assim como seus profissionais, cami- 
nham lado a lado com as atualizagoes tecnicas e tecnologicas que reconfiguram todo 
o tempo suas fungoes e atividades. Foi assim com os jornais diarios, apos o surgi- 
mento e expansao do radio; com o proprio radio, apos a chegada da televisao e, ago
ra, e a vez da Internet, que parece ter causado impactos como jamais vistos ate entao.

Assim, discussoes em torno de tematicas como globalizagao, sociedade infor
macional, paradigma produtivo, relagoes de trabalho etc., tern muito a contribuir
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para o entendimento do momento em que se encontra o trabalho do jornalista. 

Trata -se de um segmento de trabalhador que como tal sofre as consequencias da 
informatiza^ao e da flexibiliza^ao das re la tes de trabalho.

3. R eestrutura^ao produtiva no jo r n a lism o : a EXPERIENCED DOS JORNA- 

LISTAS DE C a MPINA GRANDE

Historicamente, o jornalismo e uma pratica que constitui um dos elementos 

de forma^ao da opiniao publica. Dos ideais do Iluminismo e da Revolu^ao Francesa, 

o jornalismo herdou o papel de mediador, de interprete dos fatos, eventos, fenome- 

nos da atualidade considerados relevantes. Dominique Wolton (2003) afirma:

Do seculo XVI ao XVII, de fato, a imprensa favoreceu a emergencia 

do modelo individual e a construpao de um espa$o publico para a 

expressao e circula^ao de opinioes. Do seculo XIX ao XX, o telefone 

e depois o radio e a televisao estiveram relacionados com o triunfo do 

individualismo e da democracia de massa. (WOLTON, 2003, p. 15)

A transi^ao do seculo XX para o seculo XXI ocorre marcada por transforma

t e s  tao profundas na estrutura produtiva, especialmente das sociedades capitalistas 

ocidentais que, diante do exposto, e permitido, pelo menos, considerar a hipotese de 

se estar diante de uma revolu^ao. As im plicates dessas mudan^as sobre a atividade 

jornalistica parecem apontar para o aniquilamento do papel historico ate entao desen- 

volvido por este profissional para dar lugar as contingencias impostas por uma orga- 

niza^ao institucional subordinada as regras e a logica do desenvolvimento capitalista.

No Brasil, conheceu-se a imprensa tardiamente em rela^ao as outras nacoes, 

inclusive latino-americanas. Foi so no seculo XIX, quando a familia real portuguesa 

transferiu-se para a colonia, em 1808, que se teve a impressao e a c irculate dos 

dois primeiros periodicos que inauguram a historia da imprensa brasileira: o Cor- 

reio Braziliense, feito em Londres por Hipolito Jose da Costa, e a Gazeta do Rio de 

Janeiro, jornal oficial produzido na Imprensa Regia sob rigido controle da Coroa. 

(MARTINS e LUCA, 2006).
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De acordo com Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca (2006), o de- 
senvolvimento tecnico e organizacional da imprensa vai acompanhar, ao longo dos 
anos, os avanqos e os recuos da ordem capitalista nos demais setores da economia na- 
cional. Quando o cenario era de estagnaqao economica, como na Republica Velha, 
essa estagnaqao se reproduziu na imprensa jornalistica. A medida que o desenvolvi- 
mento capitalista vai se acentuando, depois que se come<;am a colher os resultados 
das politicas inspiradoras da Revolu^ao de 30, aprofundadas nos governos que se 
sucedem, esses avancos tambem se refletem na organizaqao das empresas jornalisti- 
cas e na qualidade dos jornais.

Manuel Castells (2003, p. 266) afirma que em “qualquer processo de tran- 
siqao historica, uma das expressoes de mudanqa sistemica mais direta e a transfor- 
magao da estrutura ocupacional, ou seja, das categorias profissionais e do emprego”. 
Com isso, verifica-se que a transiqao entre o pos-industrialismo e a sociedade infor- 
macional tambem sofreu impactos nesse campo, uma vez que nesta ultima “a fonte 
de produtividade e crescimento reside na geraqao de conhecimento, estendidos a 
todas as esferas da atividade economica mediante o processamento da informaqao” 
(CASTELLS, 2003, p. 267). Outro aspecto relacionado a essa nova economia esta 
no fato de que ela aumentaria a importancia de profissoes com grande conteudo de 
informaqao e conhecimento em suas atividades (CASTELLS, 2003). Sendo assim, 
oficios como os de jornalistas, professores, administradores, economistas etc., teriam 
ou estariam sofrendo os impactos diretos dessa nova ambiencia informacional.

Por sua vez, a acumulaqao flexivel parece implicar em niveis de desemprego 
relativamente altos, rapida destruiqao e reconstruqao de habilidades, ganhos mo- 
destos de salarios e o retrocesso do poder sindical, sendo este ultimo urn dos pilares 
politicos do regime fordista. (HARVEY, 1992). As pessoas que visitarem hoje as 
redaqoes de jornais impressos irao perceber como estas transformaqoes podem ser 
visiveis. Profissionais que exerciam determinadas funqoes, hoje ja nao mais existem, 
ou foram incorporadas a outras, gerando um acumulo de atividades.

Ainda quanto as rotinas de produ^ao no jornalismo, entre muitas outras ino- 
vaqoes, observa-se o surgimento do jornalismo on-line e a atualizaqao das noticias 
em “tempo real”, um exemplo da compressao do espa^o-tempo, caracteristica da so
ciedade informacional. Por outro prisma, tambem se observa o movimento de con- 
vergencia das midias tradicionais (radio, TV, jornal) para a rede mundial de compu- 
tadores e desta para as midias tradicionais. Quanto ao jornalista, emerge a figura do 
profissional multimidia, profissional com multiplas habilidades, capaz de produzir
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informa^ao com estrutura e linguagem apropriadas para todos os suportes tecnicos. 
Assim, as redapoes ficaram mais “vazias” , ao mesmo tempo em que a introducao do 
computador agilizou a produ^ao e exigiu dos profissionais novas competencias na 
prodwpao de linguagem.

Para sondar esta realidade, elegemos dez jornalistas da cidade de Campina 
Grande para desenvolver o estudo utilizando como instrumento de pesquisa o ques- 
tionario. O formulario foi aplicado entre os meses de abril e maio de 2013 e cons- 
tou de quinze perguntas fechadas e uma aberta. As questoes apresentadas buscaram 
entender a visao dos jornalistas quanto a mudan^a, ou nao, do perfil dos leitores, as 
dificuldades e desafios enfrentados com a utiliza^ao da nova ferramenta de trabalho 
e as mudanq:as vividas a partir de uma nova logica de produijao de informa^ao.

Diante desta realidade, o processo de observa^ao foi do tipo sistematico, uma 
vez que buscamos um determinado perfil de entrevistado para responder nossas 
questoes, quais sejam: profissionais que viveram a fase de transii;ao das redafoes 
“analogicas” para as digitais. Como dito, enquanto op$ao metodologica, elegemos a 
chegada da internet nas reda^oes como marco para busca de informantes e periodo 
de analise, assim, todos os entrevistados para este trabalho viveram esta transi^ao e 
puderam relatar suas experiencias a partir de uma perspectiva de antes e depois da 
internet como ferramenta de trabalho. E importante frisar que encontramos algu- 
mas dificuldades em localizar tal perfil profissional e por isso nos limitamos em dez 
entrevistados. Acreditamos que muitos deles hoje ja estao aposentados ou passaram 
a desenvolver outras atividades. Assim, todos os profissionais entrevistados ainda 
encontram-se ativos no mercado de trabalho, sendo 60% do sexo masculino e 40% 
feminino. Deste universo, 80% tern mais de 40 anos. Vejam os graficos:

G rafico oi - D ivisao por G enero

Sexo

■ Masculino

■ Feminino

Fonte: Elaborâ ao propria
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G rafico 02 - D ivisao por faixa etaria

Os dados acima apontam que 80% dos jornalistas questionados estao na faixa 
etaria compreendida entre 30 e 50 anos, ou seja, a primeira parte (entre 30 e 40) 
chegou as reda^oes quando a internet dava seus primeiros passos na cidade, em mea- 
dos da decada de 1990, acompanhando pouco das reda^oes pre-internet. Os demais 
viveram uma transi^ao mais intensa, visto que as reda^oes passaram de uma logica 
de produ^ao a outra, esta mais flexfvel, atingindo em cheio uma rotina que ja vinha 
sendo desenvolvida ha anos. Essa situa^ao e refor^ada quando verificamos o tempo 
cada um desempenha sua funcpao:

G rafico 03 - Tempo de funijao dos entrevistados 

Ha quanto tempo exerce a funfao de 
jornalista?

Fonte: Elaborâ ao propria

Aqui percebemos que 70% dos nossos informantes tern mais de 15 anos de 
atividade. A internet comegou a fazer parte da realidade das reda^oes de Campina 
Grande em 1997 e era uma internet ainda limitada em qualidade de conexao. As

■ Entre 10 e 15 anos 

Entre 15 e 20 anos

■ Entre 20 e 25 anos

■ Entre 25 e 3 0 anos 

Maisde 30 anos

142



Novos D izeres N ovos Fazeres

empresas jornalfsticas ainda nao sabiam lidar com aquela ferramenta que tambem ti- 
nha um custo muito alto. Veja o que diz nosso informante quando relata a experien- 
cia dele com a chegada da internet na reda<?ao que ele trabalhava na epoca: “Apenas 
dois computadores tinha internet que era discada, o restante dos jornalistas tinham 
computadores, mas, para fazer alguma materia mais ampla, tinha que solicitar do 
departamento de infbrmatica um pedido para usar os dois micros com Internet!” (J. 
C., comunica^ao pessoal, 12 de abril de 2013)

E nao so as empresas e os jornalistas passaram por um periodo de adapta<;ao 
diante do computador conectado, do outro lado da tela, um novo perfil de “expec- 
tador” ou “receptor” da informa^ao tambem se formava. Diante da rela^ao que se 
estabeleceu entre emissor e receptor os papeis ora se inverteram, ora se igualaram, 
ora se complementaram. O que se tem, de fato, e que este receptor mudon, e tam
bem na opiniao de todos os jornalistas entrevistados, essa mudan^a e uma realidade.

Questionados sobre quais as principals mudan<;as que eles observam nesses 
novos receptores, eles respondem:

G rafico 04 - M udankja no perfil do receptor

Se voce respondeu sim na questao anterior, qual a 
principal mudanga que voce percebeu?

■ Eles passaram a colaborar mais 
com os vefculos de 
comunicagSo

a  Eles passaram a interagir mais 
com os profissionais de 
comunicacao

■ Eles passaram a cobrar mais dos 
vefculos de comunicag3o

■ Todas as alternativas acima 

Outra

Fonte: Elaborapio prbpria

Para os entrevistados o receptor que eles tem hoje colabora mais, interage 
mais com os profissionais e cobra muito mais das empresas de comunica^ao, ou seja, 
e um receptor mais proximo do veiculo e do profissional. Esta situa^ao demonstra
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bem o fato do jornalismo hoje estar mais atrelado e ate dependente do cidadao que 
contribui nao so com a construpao da noticia, mas com o antes (sugerindo), duran
te (interagindo) e o depois (criticando, elogiando elou divulgando) da veiculapao 
da informapao. Esta situapao se aproxima do que Alvin Toffer (2012) chama de 
“prosumidores” , neologismo que aponta que consumidores tambem se tornaram 
produtores de informapao, agentes que passaram nao so a consumir o resultado das 
vantagens que as T IC ’s trouxeram ao trabalho da gerapao de informapao, mas tam
bem se inseriram participes dessa estrutura, sobretudo pelo tambem facil acesso as 
tecnologias ganhando mais voz e chamando, para si, uma maior participapao.

As situapoes demonstradas ate entao apontam para uma redefinipao das ro- 
tinas produtivas dos jornalistas. Nosso proximo questionamento busca entender as 
dificuldades encontradas com a introdupao da nova ferramenta de trabalho.

G rafico 05 - Primeiras dificuldades com a tecnologia

Com a chegada da internet no seu ambiente de 
trabalho, qual a maior dificuldade que voce encontrou?

■ Utilizar a nova tecnologia

Conviver com uma 
demanda maior de 
trabalho

■ Se adaptar a uma nova 
logica de produpSo de 
conteudo

■ Todas as alternativas acima

Outra

Fontc: Elabora<;ao propria

A partir do exposto percebemos que a maior dificuldade encontrada pelos 
nossos informantes foi se adaptar a nova logica de produpao de conteudo seguido 
das dificuldades em manusear a propria ferramenta. A partir do desafio que a in
ternet colocou a tais profissionais, nao e de se estranhar que eles tenham adquirido 
novas habilidades profissionais, e o que aponta o grafico abaixo:
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G rafico o6: N ovas habilidades a partir da tecnologia

Voce acredita que desenvolveu novas habilidades 
profissionais apos a chegada da internet?

■ Sim

■ Nao

Fonte: Elabora^ao propria

Tais novas habilidades acarretaram mais mudangas nas rotinas profissionais, 

dentre as quais a maior facilidade na execugao de tarefas. Acompanhe o grafico a seguir:

G rafico 07: C onsequencias nas rotinas pos internet

Pensando na sua rotina de trabalho diga o que voce 
acha que a internet proporcionou?

■ Aumento do volume de 
trabalho

■ Aumento de horas dedicadas 
ao trabalho

■ Acumulo de fungSes

■ Facilidade na execugSo de
suas fungoes 
Todas as opgoes acima

■ Outra

Fonte: Elaborate propria
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Como se percebe, os jornalistas apontam principalmente as facilidades aber- 
tas pela nova tecnologia como uma das mudangas trazidas pela internet nas suas 
fungoes, e essa facilidade acarretou um incremento nas fungoes desempenhadas ate 
entao por cada um:

G rafico 08: Acumulo de fungoes pos internet

Com a chegada e adaptagao da internet nas redagoes, 
voce passou a acumular mais fungoes em sua rotina de 

produgao da informagao?

■ Sim 

Nao

Fonte: Elabora^ao propria

O acumulo de fungoes e uma das grandes caracteristicas do regime de acu- 
mulagao flexivel. O que no modelo fordista era muito bem delimitado e limitado a 
nova logica de produgao flexibiliza, adapta, suprime, exclui e inclui. Diante disto, 
colocamos aos nossos entrevistados a seguinte questao: voce acredita que essas no
vas habilidades adquiridas foram essenciais para fazer com que voce permanecesse 
no mcrcado de trabalho?. Todos foram unanimes ao dizer sim. Ou seja, sem novos 
saberes aplicados a uma nova logica de trabalho eles dificilmente teriam se manti- 
do no mercado enquanto forpa de trabalho. Por outro lado, perguntamos se eles 
presenciaram o afastamento de colegas motivados pela adaptapao tecnologica das 
redagoes e todos tambem foram unanimes ao dizerem sim. Esta e uma questao que 
devemos discutir a partir de duas forgas que confluem para esta situagao. A primeira 
diz respeito a adaptagao tecnologica das redagoes gerada por novas tecnologias, e em 
seguida devemos perceber que esta adaptagao forga uma reestruturagao do quadro 
de pessoal. Como vimos sao as tecnologias que determinam certas fungoes, que tor-
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na possivel o acumulo delas e que facilita a execuqao de tarefas, desta forma, nao e de 
se estranhar que empresas capitalistas tenham vislumbrado o enxugamento de seus 
quadros tornando o mercado de trabalho mais competitivo e desigual.

4. CONSIDERA^OES FlNAIS

Diante do exposto, sustenta-se aqui que as transformaqoes tecnicas e econo
micas que atingem as organ iza^oes da midia jornalistica ao longo do tempo transfor- 
mam nao apenas a sua organizacao institucional, suas rotinas de produ^ao e o perfil 
dos jornalistas, como tambem a natureza do jornalismo e com isso a identidade 
socioprofissional do jornalista. Por conta disso, a nova concep^ao de jornalismo em 
emergencia no seculo XXI, distancia-se da ideia de mediaqao com retorica discursi- 
va, papel herdado, como dito, no Iluminismo e na Revolu^ao Francesa. Justamente 
pela necessidade de fornecer o maximo de informaqoes precisas num tempo cada 
vez mais comprimido, o jornalista afasta-se da sua condiqao de mediador critico, 
daquele que relata, explica, interpreta e analisa questoes de interesse publico para a 
sociedade, contribuindo para a formacpao da opiniao publica. O padrao que parece 
se delinear e o de um jornalismo basicamente informativo, prestador de services, 
adaptado a logica capitalista da corpora^ao, um mediador de retorica tecnico-obje- 
tivista. Esses dois tipos de mediadores assim o sao observando as duas caracteristicas 
que o nomeiam. A primeira sendo a retorica, que vinculada a produipao de lingua- 
gem midiatica pode ser conceituada como tecnica utilizada no desejo mesmo de se 
comunicar (SILVERSTONE, 2005). A segunda refere-se a caracteristica preponde- 
rante dessa retorica, ao seu aspecto de abordagem da noticia.

Dominique Wolton (2003) diz que a informaqao jornalistica ou, como ele 
se refere, a informaijao-imprensa, foi colocada no seculo XVIII como o centro de 
nosso sistema de valores a liberdade e igualdade dos individuos, cujo corolario era o 
direito a informaqao. Para ele, a informa9ao, ao longo dos seculos, foi resultado de 
luta, ligada a uma concepcao de sociedade e de politica. Porem, o autor explica que 
a informaqao jornalistica atual, que tern origem em recursos multimidia, tern uma 
percep^ao bem mais instrumental e principalmente economica, baseada muito mais 
em interesses e atributos economicos do que em politica ou em valores intangiveis. 
Dominar a escrita hipermidiatica passa a ser mais que uma aptidao “novidadesca” ,
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torna-se um pre-requisito para o jornalista inserido na era das novas tecnologias do 
digital, ao mesmo tempo cm que tambem entra em consonancia com o modelo de 
acumulaqao fiexfvel exigido pelo mercado empregatfcio.

Atualmente, o acumulo de fun^oes, a fusao e a supressao de algumas etapas no 
processo de produ<;ao do jornal ocorrem visando uma maior produtividade, o que e 
concernente com a logica capitalista de acumula^ao. E como observa David Harvey 
(1992), a flexibiliza<;ao do trabalho tern consequencias diretas na compressao espa^o 
tempo. E importante ressaltar que apesar da logica do processo de acumulaijao fle- 
xivel ser algo quase inevitavel, toda essa reestruturacao ainda nao e generalizada, ou 
seja, muitas destas empresas ainda nao ingressaram na era flexfvel. Para este tipo de 
empresa, a entrada nesse novo regime depende, em grande parte, da ado^ao de novas 
ferramentas e estrategias de gestao, assim como a paulatina introdu<;ao de ferramen- 
tas multimidia. Assim, as diferen^as regionais tambem devem ser consideradas ao 
pensar as reconfigura^oes profissionais desta categoria de trabalho e trabalhadores.

O professional em jornalismo esta diante de um mundo que agora se mos- 
tra diferente daquele que se tinha ate pouco tempo atras. Este professional viu sua 
identidade, seu papel e ate sua profissao mudar, acrescentando demandas, agregando 
outros conhecimentos tecnicos e o obrigando a buscar outras especialidades. Desta 
forma, um novo professional parece ter sido criado, com uma nova visao de mundo, 
com uma identidade mais fluida, com campo cognitivo agu^ado, tendo ainda que 
lidar diretamente com os reflexos de uma sociedade globalizada, regionalizada e com 
uma comunica^ao agora nao apenas horizontal, mas tambem pulverizada no emara- 
nhado informativo das redes telematicas.

Por fim, nao podemos deixar de observar que o carater cada vez mais instru
mental do jornalismo coloca a profissao em um jogo perigoso e desleal para todos 
os profissionais que trabalham com a informa^ao jornalfstica, uma vez que menos 
trabalhadores passam a produzir mais e menos trabalhadores implica em desempre- 
go estrutural e tantos outros fenomenos especfficos desse processo. Esta logica do 
capitalismo reduz as exigencias de conhecimentos escolares, reduzindo tambem a 
educa^ao geral da popula<pao, introduzindo com maior vigor, em concomitancia e 
afinidade estrutural com a vida dos indivfduos, uma educa^ao escolar representada, 
em sua maioria, por elementos constitutivos de sua ideologia.
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I n t e r - r e l a ^ o e s : S e x u a l i d a d e , M id ia  e  A d o l e s c e n c i a

B e t a n i a  M a r i a  O l i v e i r a  d e  A m o r i m

i . In tro d u^ao

A articula^ao entre a midia e suas influencias no comportamento dos adoles- 
centes, no que se refere a sexualidade, se revela um importante campo de investi- 
gacao, visto que, os veiculos midiaticos, ao transmitirem informacoes direcionadas 
a este publico, ofertam modelos de se “ser” sujeitos atraves dos seus discursos, suas 
representacoes, seus interesses e valores. Assim, buscamos neste ensaio compreender 
como os adolescentes absorvem os conteudos relacionados a sexualidade presentes 
nestes meios de comunicaijao e, em que medida, os discursos veiculados por estes 
tern influenciado na forma como concebem a sexualidade.

Autores como Rubim (2002), Fischer (2002), Carvalho (2004), Thompson 
(2005) e Charaudeau (2009), que discutem a questao da centralidade da midia e 
suas influencias na contemporaneidade, apesar de alguns embates e discordancias, 
sao unanimes em reconhecer que os meios de comunica^ao de massa (internet, tele- 
visao, jornais, revistas, radio, e outros) constituem-se em importantes determinantes 
culturais que nomeiam, classificam, transformam e definem comportamentos.

Desse modo, quando falamos em sexualidade, nao podemos deixar de dis- 
cutir a importancia e os efeitos da midia enquanto produtora e disseminadora de 
ideias, valores e crenq:as sobre a sexualidade no mundo contemporaneo. Estudos 
como o de Afonso (2001), Fischer (2005) e Carvalho (2010), assinalam que a in- 
fluencia dos meios de com unicacao podem trazer serias im plicates na vida sexual 
dos adolescentes, visto que, dada a sua amplitude, ao mesmo tempo em que in- 
formam, os veiculos midiaticos constituem sujeitos atraves de seus discursos, suas 
ideologias, seus interesses e valores.

Compartilhamos da concepipao de midia do ponto de vista sociologico, tal 
como apresentada por Thompson (1998), cujo olhar esta direcionado para as formas 
de in terato proporcionadas por esta. Este autor fundamenta-se na hipotese de que 
os novos meios de com unicacao criam “novas formas de acao e de intera^ao e novos 
tipos de relacionamentos sociais -  formas que sao bastante diferentes das que tinham 
prevalecido durante a maior parte da historia humana” (Thompson, 1998, p. 77).
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Estamos tao profundamente imersos era uma cultura midiatica que torna-se 
quase impercepti'vel os efeitos da mi'dia no nosso comportamento, nas nossas atitu- 
des. Conforme Guareschi (2004) a mi'dia constitui urn novo personagem dentro de 
casa, que esta presenre em nossas vidas e com quem nos estamos em intenso contato, 

muitas horas por dia.

Entretanto, devemos atentar para o fato de que, admitir o poder e persuasao 

das mi'dias no nosso cotidiano nao significa dizer que os indivi'duos sao meros re- 

ceptores manipulados por estrategias alheias. No nosso entender, agimos no mundo 
em consonancia com o que sabemos dele, isto e, de acordo com a maneira como o 

vemos. Em outras palavras,

As relates sociais — aquelas que homens e mulheres estabelecem 

entre si, ao viverem em sociedade -  sao complexas e opacas. Para 

compreende-las (ou, simplesmente, para lidar com elas em nossa vida 

cotidiana), nos as simplificamos. Recortamos alguns aspectos da rea

lidade e ignoramos o resto. Aplicamos esquemas e categorias (mascu- 

lino e feminino, sujo e limpo, justo e injusto etc.) que se tornam tao 

constitutivas de nossa forma de ver o mundo que temos dificuldade 

em aceitar que elas nao sao ‘naturais’ (MIGUEL, 2007, p. 404).

De acordo com Thompson (1998), o uso dos meios de comunica^ao impli- 
ca a cria9ao de novas formas de aqao e interaqao no mundo social, novos tipos de 
relaqoes sociais e novas maneiras de relacionamento do individuo com os outros e 
consigo mesmo. Nesse sentido, grande parte do que sabemos ou julgamos saber 
sobre o mundo que nos rodeia, passa invariavelmente pelos meios de comunica^ao. 
Partimos do princi'pio que a mi'dia e um elemento fundamental de mediatpio, por- 
tanto, constitutiva dos sujeitos, pois assume um lugar de destaque na construtpto 
do imaginario coletivo, disseminando valores, concepqoes, cren^as, formas de agir, 
determinando modos de ser e estar no mundo. Assim, a mi'dia exerce uma grande 
influencia e uma importante referenda para todos de maneira geral, e, em particu
lar, para os adolescentes. Desse modo, na medida em que estamos submetidos as 
mensagens transmitidas pelos veiculos midiaticos e fundamental discutir como estas 
influencias podem ser identificadas naquilo que os adolescentes percebem sobre a 

sexualidade.
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2. M i'd ia , Sexualidade e C o n tem po ran eid ad e

Nos ultimos tempos, a mi'dia tern vetorizado um crescente interesse de estu- 
dos, analises e reflexoes no meio academico como nos demonstra Sanchez (1999), 
Fischer (2002), Miguel eToneli (2007) e Gomes (2012). Decerto porque, como nos 
lembra Thompson (1998), de uma forma profunda e irreversivel, o desenvolvimento 
da mi'dia provocou transforma^oes na natureza da produgao e do intercambio sim- 

bolicos do mundo moderno. E fato! Habitamos em um mundo de visibilidades, em 
uma sociedade de imagens, em uma cultura da mi'dia.

Para Miguel (2007) a mi'dia e parte integrante da vida contemporanea de 
modo que grande parte do que sabemos ou julgamos saber sobre o mundo que 
nos rodeia passa invariavelmente pelos meios de comunicacjao. A representapao que 
possui'mos do mundo tern sua origem na maneira de ve-lo que criamos. Assim, 
incorporamos desde a mais tenra idade, por meio da socializa^ao, a maneira como 

concebemos o mundo. A nossa concepnao de mundo, portanto, e construi'da na 
relaq:ao com o outro, cuja materializa^ao pode ocorrer por intermedio “da mi'dia e 

dos seus multiplos artefatos como novelas, filmes, livros, jogos, internet, revistas, 
musicas, etc.” (Andrade, 2008, p. 107).

Na obra A Mi'dia e a Modernidade: uma teoria social da mi'dia, a analise 
sobre o impacto social dos meios de comunica^ao na sociedade, Thompson (1998) 
nos relata que a produ^ao e a interaijao de conhecimentos e de conteudo simbolico 
fazem parte da sociedade desde os tempos mais remotos. De tal forma, nao pertence 
a historia recente buscar-se um entendimento acerca das influencias da mi'dia nas 
re la tes sociais. Assim, observamos dois aspectos: quando se trata do emissor e ine- 
gavel que as transforma^oes verificadas na cultura sao captadas e geradas por estes 
meios. Por outro lado, e igualmente impensavel desconsiderar a existencia de uma 
intencionalidade e a ideia de que os significados produzidos pela mi'dia sao neutros.

De acordo com Rocha (1990), um anuncio publicitario e sempre produzido 
com uma intencionalidade especi'fica: aquela de inscrever no psiquismo do expec- 
tador a ideia de que a mercadoria anunciada vem acompanhada da satisfa^ao de 
diferentes demandas, diferentes necessidades que ele possui. Por esta razao, segundo 
o autor, vemos que no anuncio estao catalizados sentidos e significances que ultra- 
passam de muito a sua moldura e apresenta-se o produto como capaz de trazer ao 
consumidor todas as sensaq;6es, bens, posses e prazeres nele enunciados. Assim:
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O anuncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem das 

necessidades humanas que encaixa o produto na vida cotidiana. A 
verdadeira magia da publicidade e incluir o produto nas re lates so- 
ciais dos receptores. O produto e introduzido e interpretado para o 
publico pelo anuncio, Esta identifica^ao entre as qualidades anun- 

ciadas e o produto faz com que ele entre no fluxo de nossas vidas da 

mesma maneira pela qual entra no fluxo das vidas dentro do anuncio 

(ROCHA, 1990, p. 139).

Interspaces entre Poij'tica, M fn t A  e Tecnoiogta:

Na compreensao de Ihompson (2005), vivemos atualmente em uma socie- 
dade midiada e uma cultura midiada: nao ha instancia de nossa sociedade que nao 
tenha uma relacao profunda com a tru'dia e que nao esteja intrinsecamente conta- 
minada por ela, desde a economia, passando pela educapao, religiao, entre outros, e 
chegando, de maneira mais radical, a propria poh'tica.

Para Medrado (1999), e inegavel o papel que a mi'dia assumiu no processo 
de construi;ao e circulapao de repertories, sobretudo pela sua afluencia de publico e, 
como consequencia sua influencia sobre o cotidiano das pessoas. E indubitavel que 
a mi'dia, de forma cada vez mais incisiva, vem ocupando um largo espa^o na cons- 
truijao do imaginario coletivo cxercendo uma significativa influencia sobre os indivi- 
duos determinando, por vezes, comportamentos, concepqoes e identidades. Assim, 
a mi'dia “introduziu transformatjoes substantivas nas praticas discursivas cotidianas, 
ou seja, nas formas como as pessoas produzem sentidos sobre os fenomenos sociais 
e se posicionam” (Medrado, 1999, p. 245). Contudo, como o autor nos lembra, a 
mi'dia nao e apenas um meio poderoso de criar e fazer circular conteudos simbolicos, 
mas possui um poder transformador ainda pouco estudado -  e, talvez, ainda subesti- 
mado — de reestruturaijao dos espapos de interapao propiciando novas configurapoes 
aos esforpos de produpao de sentidos. Segundo Sanchez (1999), A mi'dia tern como 
obriga^ao promover informapao de qualidade ja que esta desempenha um papel 
social diante da populapao; papel que e um dos requisitos mais importantes em uma 
sociedade informada: a formatjao de opiniao.

Ao falar sobre a importancia do papel desempenhado pela mi'dia no cotidiano 
das pessoas, como produtora e difusora de ideias e valores na sociedade contempora- 
nea, Medrado (1999) afirma que a mi'dia confere uma visibilidade sem precedentes 
aos acontecimentos, informapoes e descobertas, levando a uma reconfigura^ao das 
fronteiras entre o espa^o publico e o privado, reduzindo barreiras espaciais e tempo- 
rais e permitindo comunica^oes para alem da intera^ao face a face.

156



Novos D izeres Novos Fazeres

Para Giddens (2005), e natural que associemos primordialmente a midia ao 
entretenimento. Contudo, devemos ampliar esta compreensao, pois, as comunica- 
goes de massa tambem estao envolvidas em muitos outros aspectos de nossas ati- 
vidades sociais. As mfdias afetam nossas atitudes nao apenas de forma especifica, 
mas, sobretudo, sao o meio de acesso ao conhecimento do qual dependem diversas 
atividades sociais. Sendo assim, o estudo da midia esta diretamente vinculado ao 
impacto das ideias sobre as convicfoes e as acoes das pessoas.

De forma geral, podemos dizer que os veiculos de comunica^ao, em todas 
as suas formas de expressao, nao sao um meio inocente de transmissao de saberes. 
A este respeito Foucault (1996) em A ordem do discurso, buscou demonstrar que os 
discursos que circulam na sociedade sao controlados, perpassados por formas de 
poder e de repressao. Para este autor, dar a palavra a alguem e dar poder. Por esta 
razao, a produ^ao do discurso, em todas as sociedades, e controlada, redistribuida e 
organizada por procedimentos que tern por funipao conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatorio, esquivar sua pesada e temivel materialidade. 
Sobre esta questao Thompson (1998), nos diz que a midia utiliza-se da tecnologia 
para ampliar seu poder economico, coercitivo e politico. Por esta razao, interesses 
comerciais, politicos e militares tiveram um papel vital na expansao das redes a cabo 
durante a segunda metade do seculo XIX.

Depreendemos, portanto, que existem formas e artimanhas para se contro- 
lar o discurso, pois, nao se pode dizer tudo, tampouco qualquer um pode falar de 
qualquer coisa, posto que, os efeitos daquilo que e veiculado podem ter serias con- 
sequencias sociais. Assim, como nos adverte Thompson (1998), a posi^ao que um 
individuo ocupa dentro de um campo ou institui^ao esta diretamente relacionada 
ao poder que possui. Nesta logica, poder e a capacidade de agir para alcan<par os pro- 
prios objetivos ou interesses. E a capacidade de intervir no curso dos acontecimentos 
e em suas consequencias. Na compreensao deste autor,

[...]. o poder 6 um fenomeno social penetrance, caracteristico de dife- 
rentes tipos de a^ao e de encontro, desde as a^oes reconhecidamente 

politica dos funcionarios piiblicos ate os encontros mais prosaicos 
entre individuos na rua. Se hoje comumente associamos poder a po- 

litica, isto e, as a<poes de individuos agindo em nome do estado, isto 
e porque os estados se tornaram particularmente centros importances 

de concentrafao do poder no mundo moderno. Mas, a importancia
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das institui^oes estatais nao nos deveria ocultar o fato de que o poder 

manifestamente politico e somente uma forma mais especializada de 

poder, e de que os individuos normalmente exercem poder em muitos 

contextos que pouco ou nada tem a ver com o estado. Assim fazendo, 

eles exprimem e ajudam a tornar relativamente estaveis as relafoes ou 

redes de poder e domina^ao entre os individuos, e entre grupos de 

individuos, que ocupam diferentes posi<;6es nos campos de intera^ao 

(THOM PSON, 1998, p. 22).

Como nos diz Charaudeau (2009) se informar e transmitir um saber a quern 
nao o possui, pode-se dizer que a informa^ao e tanto mais forte quanto maior e o 
grau de ignorancia, por parte do alvo, a respeito do saber que lhe e transmitido. De 

acordo com Libaneo (2005), a informa<;ao e uma forqa poderosa que nos domina 
e domina especialmente a grande maioria das pessoas que esta afastada do conheci- 
mento. Porque informatpao e conhecimento nao se confundem. O conhecimento e 

o que possibilita a liberdade intelectual e politica para as pessoas darem significado 
a informa^ao, isto e, julga-la criticamente e tomar decisoes mais livres e mais acerta- 
das. Assim, “ [...] publicidade e discurso, linguagem, e, portanto, manipula simbolos 
para fazer a mediagao entre objetos e pessoas[...]’’(Carvalho, 2004, p. 12). A aurora 
esclarece ainda, que o texto publicitario reflete as tendencias do contemporaneo e os 
sistemas de valores de uma determinada sociedade, pois:

[...] qualquer que seja a mensagem implicita, e o testemunho de uma 

sociedade de consumo e conduz a uma representaqao da cultura a que 

pertence, permitindo estabelecer uma relacao pessoal com a realidade 
particular. Sua mensagem primeira e explicita e o estimulo ao consu

mo de um produto, mas ele poe em destaque determinado aspecto 
de uma cultura, como um projetor poderoso, sem deixar de criar em 

torno de si algumas zonas de sombra.” (CARVALHO, 2004, p. 106).

No foco dos debates atuais, muito se tem falado sobrc as mudanqas de costu
mes na contemporaneidade com relai;ao a sexualidade. Grande parte das discussoes, 
a este respeito, aponta que o espa<;o da midia se constitui como um locus de forma- 
9&0, assim como a escola, a famflia e as instituiqoes religiosas. Inferimos, portanto, 
que nao sao apenas as instituiqoes classicas como a escola, a igreja e a familia que 
detem o poder de dizer e de dar consciencia do que somos, ou do que podemos vir
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a ser. A midia ocupa um papel importance no modo como nos constituimos, na me- 
dida em que, nao e apenas veiculadora de mensagens, mas, sobretudo, propaladora 
de sentidos.

Os discursos veiculados atraves da midia sao endere^ados e interessados e bus- 
cam atingir o publico a que se destinam atraves de incessantes estrategias de conven- 
cimento, que levam as pessoas a se identificarem (ou nao), a sentirem-se nomeadas, 
visibilizadas e valorizadas nestes discursos midiaticos. Ao mesmo tempo estes discur
sos atendem a logica capitalista do mercado de consumo. A midia e seus infinitos 
produtos tornaram o corpo um artefato do mercado economico-social-cultural. Esse 
corpo do mercado de consumo e constantemente construido, reconstruido nessas 
discursividades e, assim, adquire uma materialidade que e, ao mesmo tempo, um 
produto do poder que gera divisoes sociais (Andrade, 2008, p. 110).

Por esse vies, estamos considerando que a midia e um instrumento de media- 
$ao que, ao mesmo tempo em que participa do processo de constitui^ao dos sujeitos, 
retrata um contexto cultural e social construido e transformado por estes sujeitos. 
Os significados veiculados pela midia sao apropriados pelos sujeitos e transformados 
em m ediates na constitui^ao destes. Nesse sentido, por exemplo, ao analisar a rela- 
9ao entre o corpo e a midia como temas pedagogicos, Andrade (2008) conclui que 
a midia e a educa^ao fazem parte do universo da cultura, produzindo modelos de 
vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, refor^ando e veiculando uma gama de 
ensinamentos as pessoas. Tal fato ocorre, por que:

Os meios de comunica^ao e seus produtos sao presents constantes 
na vida de alunas/os e professoras/es. Deste modo, os ensinamentos 
transmitidos por estes meios se fazem persistentes e atuais tambem no 
espa^o escolar; dividindo com a escola o poder de legitimar os conhe- 
cimentos entendidos pela midia e pela escola como mais ‘verdadeiros’ 
(ANDRADE, 2008, p. 109).

Os meios de comunicatpao de modo geral e, os textos publicitarios, de modo 
particular, utilizam estrategias discursivas com o intuito de manipular efeitos de se- 
du^ao e convencimento. Nesta perspectiva, podemos intuir que estes efeitos podem 
ter serias consequencias sociais quando os anuncios relacionados a sexualidade se 
destinam ao publico jovem. Nesta perspectiva, Carvalho (2004) nos adverte sobre 
os efeitos quando se trata de anuncios de produtos relacionados a sexualidade dos
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consumidores na faixa etaria de 11 a 17 anos, uma vez que esse tipo de publicidade 
envolve nao so interesses economicos, mas, sobretudo, o bem-estar dos individuos.

Como ilustra^ao, Carvalho (2004) nos apresenta a pesquisa publicada em 
2004 pela U N ESCO  no Brasil, cujos resultados apontam para a precocidade da vida 
sexual da juventude brasileira (a media de idade entre os meninos e de 13 a 14 anos 
e entre as meninas, de 13 a 16). Assim como nos, a autora compreende que estes 
dados indicam que a sexualidade e um assunto que interessa aos jovens. Por assim o 
ser, e um tema que deve fazer parte da agenda das politicas educacionais amplas. Es- 
tas politicas devem sobrepujar o ambito familiar e escolar, abarcando outros setores 
de atividade social, como as institui^oes e empresas de satide (hospitais, centros de 
pesquisa e laboratories farmaceuticos, por exemplo) e as empresas de publicidade e

com u n icates-

Segundo Carvalho (2004), quando a questao refere-se a sexualidade femini- 
na, por envolver a possibilidade de gravidez, ressalta uma importante questao etica: 
a industria e o comercio de anticoncepcionais e de testes “caseiros” vendem esses 
produtos a quern nao fez uso de outro metodo contraceptivo, como a camisinha, 
que tambem visa a evitar o contagio por doen<;as sexualmente transmissiveis. Logo, 
a potencial consumidora de tais produtos e alguern que, a principio, nao atentou 
para a pratica do sexo seguro.

Diante disso, Carvalho (2004) conclui que torna-se relevante a analise de 
anuncios que promovem esses produtos, visando a sua venda, em revistas destinadas 
ao publico adolescente do sexo feminino, uma vez que as pressuposiqoes acerca das 
circunstancias de consumo desses produtos podem ter serias im plicates na vida 
sexual dos jovens e, consequentemente, na construepao de suas identidades. Nesta 
mesma direijao, autores como Parker (1999), Heilborn (2004), Quadrado (2008), 
Couto (2009) e Sibilia (2009) entendem que uma serie de produtos sao veiculados 
pela midia com forte apelo sexual, quer seja de forma direta ou indireta. Por esta 
razao, defendem que as discussoes acerca da sexualidade sejam intensificadas, visto 
que, atraves desta, uma serie de comportamentos e “normas” sexuais passam a vi- 
gorar.

Partimos do pressuposto que os veiculos midiaticos -  revistas, jornais, inter
net, televisao, radio, entre outros -  ao transmitirem in form ates direcionadas ao 
publico adolescente, sobre questoes relativas a sexualidade, ofertam modelos de se 
“ser” sujeitos atraves dos seus discursos, suas representacoes, seus interesses e valores. 
Nesta linha de raciocinio, Carvalho (2004) esclarece que o texto publicitario,

Intf.rse£6 es hntrh Poutica, Mini a e T ecnologia:
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Qualquer que seja a mensagem impli'cita, e o testemunho de uma 

sociedade de consumo e conduz a uma representagao da cultura a que 
pertence, permitindo estabelecer uma relagao pessoal com a realidade 

particular. Sua mensagem primeira e exph'cita e o estimulo ao consu

mo de um produto, mas ele poe em destaque determinado aspecto 
de uma cultura, como um projetor poderoso, sem deixar de criar em 
torno de si algumas zonas de sombra. (CARVALHO, 2004, p. 106).

Ao aprofundar os estudos sobre a televisao e a educagao, Fischer (2002) de- 
senvolveu o conceito de dispositivo pedagogico da midia36 para demonstrar que o 
modo como esta opera na participagao da constituigao de sujeitos e subjetividades 
ao produzir imagens, significados; ou seja, “saberes que de alguma forma se dirigem 
a ‘educagao’ das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em que 
vivem” (Fischer, 2002, p. 153). Para esta autora, as mudangas historicas que hoje 
experimentamos nao podem ser compreendidas sem levarmos em consideragao a 
centralidade da cultura, bem como os diversos processos de atribuigao de sentido as 
praticas sociais no ambito do amplo desenvolvimento das tecnologias da informagao 
e da comunicagao.

Mediante o exposto, compreendemos que midia, sexualidade e adolescencia 
sao tematicas que estao inter-relacionadas. Portanto, vejamos a seguir alguns recor- 
tes que demonstram este entrelagamento.

3. M (d ia , S exualidade e A do lescen cia

Partimos do principio que, ao mesmo tempo em que os vetculos midiaticos 
transmitem informagoes direcionadas ao publico adolescente, sobre questoes relati- 
vas a sexualidade, estao constituindo sujeitos atraves dos seus discursos, suas ideolo- 
gias, seus interesses e valores. Os discursos midiaticos nao sao neutros, eles tern um 
objetivo, um destino e estao inseridos em contextos historicos e sociais, sao produtos

36 O dispositivo pedagogico da midia e um aparato discursivo (ja que nele se produzem saberes, 
discursos) e ao mesmo tempo nao discursivo (uma vez que esta em jogo nesse aparato uma complexa 
trama de praticas, de produzir, veicular e consumir TV, radio, revistas, jornais, numa determinada 
sociedade e num certo cenario social e politico), a partir do qual haveria uma incitagao ao discurso 
sobre “si mesmo”, a revelagao permanente de si; tais praticas vem acompanhadas de uma produgao e 
veiculagao de sabres sobre os proprios sujeitos e seus modos confessados e aprendidos de ser e estar na 
cultura em que vivem.
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e produtores destes contextos e dos sujeitos que neles se constituem. Segundo Lopez 
e Fuertes (1992), parece haver um processo generalizado de inculcaqao social em 
que todos os meios de divulga^ao e de publicidade tem um papel preponderance. 
Sendo assim, em que medida estes discursos tem contribui'do na forma como os 
adolescentes concebem a sexualidade? Qual a contribui9ao da mi'dia no sentido de 
prestar esclarecimentos sobre a sexualidade?

Nesta perspectiva, Afonso (2001) desenvolveu uma pesquisa sobre adolescen- 
cia e sexualidade. Nesta, as entrevistas com os adolescentes revelaram, entre outros, 
que as fontes de informa^oes, sobre a sexualidade, utilizadas com maior Irequencia 
pelos jovens sao os livros, os amigos e as revistas. Verifica-se, portanto, a representa- 
tividade dos meios de comunica^ao quando se trata da transmissao de informa^oes 
sobre a tematica da sexualidade aos adolescentes. Alem disso, convent ponderar em 
que medida estas fontes sao responsaveis pelas imagens que os adolescentes elaboram 
uns dos outros, deles mesmos e do conhecimento que assimilam a respeito da se
xualidade. Entendemos que tais considera^oes necessitam ser exploradas com maior 
intensidade, pois, na nossa reflexao, ao mesmo tempo em que informant, os veiculos 
ntidiaticos constituem sujeitos atraves de seu discurso, sua ideologia, seus interesses 
e valores.

A pesquisa realizada por Gomes (2010) em um colegio da Rede publica Es- 
tadual na cidade de Senges, estado do Parana, e uma ilustra<;ao pertinente do papel 
desempenhado pela mi'dia, como dissemos anteriormente. De acordo com a investi
g a te ,  a grande oferta de produtos pornograficos em qualquer banca de revistas ou 
locadora de videos, a exposiqao exagerada do corpo, principalmente do feminino, 
os programas televisivos e a banaliza^ao da sexualidade tem dificultado a tarefa de 
educar os jovens.

De acordo com a pesquisa “A voz dos adolescences37”, realizada em 2001 pela 
UNICEF -  Fundo das Na^oes Unidas para a Infancia, falar sobre sexualidade nao 
e uma atitude comum para a maioria dos entrevistados. Enquanto 32% dos entre-

37 A pesquisa entrevistou 3.280 adolescentes em todo Brasil, com idades entre 12 e 17 anos, para 
mapear o que pensam e como vivem os jovens do Brasil. De acordo com Reiko Niimi, Coordenador 
do UNICEF no Brasil, A Voz dos Adolescentes e a primeira pesquisa de ambito nacional a ouvir a 
opiniao dos adolescentes brasileiros de todos os ni'veis de renda, todas as regioes geograficas, dos dife- 
rentes mveis de escolaridade, das diferentes ra$as e diferentes caracteristicas culturais. Ainda segundo 
o Coordenador do UNICEF no Brasil, a referida pesquisa permite generaliza^oes em ambito nacional 
e regional. As opinioes emitidas pelos adolescentes entrevistados, obtidas nacionalmente, revelam a 
opiniao dos mais de 21 milhoes de brasileiros entre 12 e 17 anos, com margem de erro de 5%, para 
mais ou para menos.
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vistados revelaram ter conversado sobre sua sexualidade no ultimo mes, 64% nada 

comentaram sobre o assunto. Entre os entrevistados que afirmaram ter discutido 
sua sexualidade recentemente, os interlocutores sao: preferencialmente os amigos 

(56%). Em seguida, aparecem os familiares (10%) e os namorados e professores 

(6%). Entre os que nao discutiram, a maior justificativa e nao ter tido vontade 
(38%) e nao ter com quern discutir (16%). Nesse sentido, a pesquisa revela, entre 
outros, que os adolescentes assumem, em seus proprios grupos, a fumplo de educa- 

dores sexuais. A pesquisa concluiu ainda que dos adolescentes que ja tiveram rela
t e s  sexuais, apenas 51,5% usam sempre camisinha e mais de uma garota em cada 
dez (13% ou 1,1 milhao de garotas) ja tern pelo menos um filho.

Os numeros tambem sao preocupantes quando observamos os dados da nos- 
sa realidade local. Segundo informa^ao, divulgada em maio de 20 11 , no ultimo 
boletim da Secretaria Estadual de Saude da Paraiba, a AIDS faz parte do cotidiano 

de 107 paraibanos entre 13 e 19 anos. Entre estes, 47 foram contaminados em rela

t e s  sexuais desprotegidas. Em Joao Pessoa (capital do estado) os jovens de 15 a 24 
anos representam 46% dos casos registrados de AIDS entre os moradores da cidade. 

Verifica-se que este l'ndice vem aumentando nos ultimos tres anos, epoca em que o 
acesso aos servi^os de diagnostico da doenca foi ampliado pela Secretaria da Saude 
do Estado da Paraiba.

Para Debord (1998), o adolescente esta inserido numa sociedade do espeta- 
culo, onde a vida e pobre de sentidos e os individuos sao obrigados a contemplar e 
consumir passivamente imagens de tudo o que lhes falta na vida real. A este respeito 

Rocha (1990), nos adverte que um anuncio publicitario e sempre produzido com 
uma intencionalidade especifica: aquela de inscrever no psiquismo do expectador a 
concepgao de que a mercadoria anunciada vem acompanhada da satisfa^ao de dife- 
rentes demandas, diferentes necessidades que ele possui. Quer dizer:

O anuncio projeta um estilo de ser, uma realidade, uma imagem das 

necessidades humanas que encaixa o produto na vida cotidiana. A 

verdadeira magia da publicidade e incluir o produto nas rela?oes so- 

ciais dos receptores. O produto 6 introduzido e interpretado para o 

publico pelo anuncio. Esta identificafao entre as qualidades anun- 

ciadas e o produto faz com que ele entre no fluxo de nossas vidas da 

mesma maneira pela qual entra no fluxo das vidas dentro do anuncio 

(ROCHA, 1990, p. 139).
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A mi'dia tornou-se poderosa pelo gigantismo das imagens e pela capacidade 
de produzir sentidos. Hoje, os jovens nao precisam necessariamente mais ler, pensar 
ou reflctir, hasta ver e comprar, tornando-se sobremaneira expectadores, em que o 
parecer e mais importante que o ser, em que a visibilidade se estandartiza e ganha 
p r o p o se s  gigantescas em detrimento da dizibilidade. E nesse contexto do aparen- 
te, do revelado, do espetacular, do simulacro e da fantasmagoria que o adolescente 
atual vive sua sexualidade em meios as referencias que invadem seu imaginario atra- 
ves das praticas e dos discursos oferecidos, por exemplo, pela mi'dia. A midia assume 
um papel fundamental na compreensao da produ^ao de sentidos por duas razoes: 
“seja porque e pervasiva no mundo contemporaneo e, portanto, instrumental na 
conforma^ao da consciencia moderna, seja porque confere uma visibilidade sem 
precedentes aos acontecimentos, incluindo ai as novas informacoes e descobertas” 

(Medrado, 1999, p, 57-58).

De acordo com Cool (1999), ao longo da vida escolar os indivlduos passam 
por um processo de constru<;ao dos conceitos. Estes sao repassados por intermedio 
da familia, da escola, dos meios de comunica^ao, entre outros. Uma vez sob a in- 
fluencia destas instancias sociais, as crian^as e os adolescentes estao submetidos a 
uma serie de esrimulos, a exemplo da mi'dia, que destacamos em especial, pelo seu 
poder informar e formar conceitos, opinioes, disseminar valores e cren<;as. Vejamos:

A abordagem de situates ficticias exibidas na mi'dia sobre a sexuali

dade, associada a mitos, tabus e preconceitos, vem incutindo ideias 
equivocadas, interferindo no desenvolvimento da sexualidade dos 
jovens. A midia televisiva e impressa, ao abordar ou exibir novelas 
que mostram exemplos de sexualidade vividos por atores em situa
t e s  irreais nas tramas das novelas, simulando exemplos do cotidiano, 
onde fatos semelhantes podem acontecer, apresentam informacoes 
incompletas que acabam, muitas vezes, confundindo mais do que 
esclarecendo o cidadao. Ou ainda, os episodios apresentam poucas 
informacoes, criando consequencias que induzem a forma de pensar 
dos cidadaos [...] Muitas das crenijas adquiridas em funqao da midia 
se transferem como verdades. Os estudantes passam a viver experien- 
cias de descobertas, sem orientates sexuais, e infelizmente chegam a 
respostas nem sempre desejaveis (OLIVEIRA, 2009, p. 183).

Ao longo da historia da humanidade, diversas institui^oes de saber trouxe- 
ram para si a condi$ao de orientar os sujeitos acerca de sua vida em socicdade e em
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particular naquilo que se refere a sexualidade. Na atualidade, a mi'dia, entre outros, 
incorpora essa fun^ao ao se configurar como um dos artefatos da cultura que parti- 
cipa da propria constitui<;ao do sujeito contemporaneo. E um lugar de referenda, e 
um agente que constroi, articula, pedagogiza e hierarquiza saberes atraves de regras 
e poderes especfficos, tomando para si o lugar que outrora pertencera a outras ins
t i t u t e s  sociais.

O consumo de novas tecnologias de comunica^ao, em especial da In

ternet, constitui-se numa realidade inquietante, nao so pela quantida- 

de de tempo que diariamente e dedicado a estes meios pelos diversos 

setores da sociedade, mas tambem pelos valores das mensagens trans- 

mitidas. Hoje em dia, tudo e visto pela televisao ou pelo computador 

(OLIVEIRA, 2009, p.187).

Como nos diz Andrade (2008), os meios de comunicatpao e seus produtos sao 
presen9as constantes na vida de alunos e professores. Sendo assim, os conhecimentos 
repassados por estes tornam-se persistentes e atuais no espa^o escolar, concorrendo 
com a escola no que se refere, por exemplo, ao poder de legitimar conhecimentos 
relacionados a sexualidade. Desse modo, aquilo que vemos na TV, lemos nos jor- 
nais, em livros ou revistas, ouvimos no radio influenciam na constitui^ao de nossas 
identidades como sujeitos sociais e culturais determinando como devemos ser, o que 
devemos falar, pensar e viver a nossa sexualidade. Por esta razao, na fase da adoles- 
cencia, em que os valores e os principios estao sendo consolidados, a mi'dia atua de 
forma contundente no processo de forma^ao das representa^oes sobre a sexualidade.

A plenitude iconica e a condicao contemporanea, e e tida como liqui- 

da e certa. Crescer nessa cultura e crescer na expectativa de que ima- 
gens e sons estarao a nossa disposi^ao e que as historias que compoem 

serao sucedidas por mais historias, todas pedindo nossa aten^ao, todas 
se esforcando para fazer sentido, todas, em certo sentido, nossas (GI- 

TLIN, 2003, p. 25-26).

Partimos do princfpio que revistas, livros, jornais, radio, televisao, textos 
cientfficos e a internet sao instrumentos midiaticos. Estes instrumentos exercem 
forte influencia sobre o que as pessoas pensam e se comportam. Assim, o papel dos 
meios de comunicaqao de massa em nosso tempo, transcende o ambito do entrete-
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nimento e da transmissao descompromissada da informapao, visto que, compete a 
estes a construpao e circulapao de repertories na sociedade contemporanea a medida 
que introduzem transformapoes significativas nas praticas discursivas cotidianas, in
clusive no terreno da sexualidade. Sendo assim, buscamos identificar entre as midias 
aquela ou aquelas que os sujeitos mais utilizam e, por conseguinte podemos consi- 
derar como sendo as que exercem maior influencia sobre o que pensam a respeito 
da sexualidade.

Em pesquisa recente, Sexualidade e mi'dia na formapao docente (2012), ob- 
servamos que a televisao e a internet sao os veiculos de comunicapao que os adoles- 
centes mais utilizam, sendo aqueles apontados como os maiores responsaveis pela 
aquisipao de conhecimentos acerca da sexualidade.

Identificamos que os adolescentes, de maneira geral, usam os meios de acesso 
a informapao. Utilizam com uma frequencia consideravel, jornais, revistas, televisao, 
radio, livros e internet, demonstrando como assinala Andrade (2004), que os vei
culos de comunicapao e seus produtos sao presenpas constantes em seus cotidianos. 
Desse modo, os ensinamentos transmitidos por estes meios sao persistentes e atuais 
no espapo escolar, o que vem legitimar os conhecimentos difundidos pela mi'dia 
como “verdadeiros”, visto que, as coisas que vemos na TV, lemos nos jornais, em 
livros ou revistas, ouvimos no radio ou acessamos na internet influenciam na cons- 
tituipao de nossas identidades como sujeitos sociais e culturais.

Desse modo, assim como Thompson (1998), verificamos que as sociedades 
modernas sao marcadas por uma caracteristica nova, que penetra todas as esferas 
dessa sociedade: e a presenpa, ou a onipresenpa, do que se costuma chamar de mi'dia. 
Vivemos hoje, em uma sociedade midiada e uma cultura midiada: nao ha instancia 
de nossa sociedade, que nao tenha uma relapao profunda com a mi'dia e que nao 
esteja intrinsecamente contaminada por ela. Como propoe Kehl (1996), o sujeito da 
publicidade e o sujeito da cultura do narcisismo, adaptado as condipoes desejantes 
das sociedades de mercado independentemente de suas condipoes materiais parti- 
culares. Este sujeito narcisista e convidado a sentir prazer e aceita, mesmo sem ter 
consciencia disso, e deseja tudo o que o mercado lhe oferece.

Sabemos que a mi'dia ocupa um espapo cada vez mais amplo na construpao do 
imaginario coletivo e sua influencia e percebida no modo como as pessoas pensam, 
como se comportam e tomam atitudes. Nesse sentido, observamos que a televisao 
e a internet assumem um lugar de destaque enquanto veiculos de informapao para 
os adolescentes, provavelmente porque estes veiculos possuem caracteristicas como
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interatividade, comunica^ao e socializa^ao que os tornam especialmente atraentes 
para o publico jovem. Decerto, a televisao e a internet despertam o interesse dos 
jovens em fun^ao das possibilidades de comunica^ao e sociabilidade, alem de serem 
referencias sociais menos repressoras que a familia e a escola. No caso especffico da 
internet, esta se configura como uma mi'dia em potencial, a medida que, agrega 
mi'dias tradicionais, tais como radio, TV, jornal e revista e possibilita formas diversas 
de comunica^ao rapida e, as vezes, instantanea, assumindo um carater interativo e 
digital.

Decerto, os fatores acima mencionados, contribuiram para que a Televisao 
(61%) e a Internet (44%), tivessem sido indicados como os meios de divulga^ao 
mais buscados pelos adolescentes na aquisi^ao de informa^oes sobre a sexualida- 
de. Contudo, e interessante perceber o modo como estes concebem a sexualidade. 
Observamos que estes apresentam uma compreensao fragmentada da sexualidade, 
relacionado-a a op^ao sexual, algo ligado ao corpo, a reproduqao, ou seja, a aspectos 
biologicos. E evidente que isto demonstra uma perspectiva restrita da sexualidade, 
visto que, estes termos limitam a sexualidade a natureza ou a biologia. Como nos 
diz Louro (1997), quando se assume este modo de pensar, frequentemente se supoe 
que a natureza e a biologia constituem uma especie de dominio a parte, alguma coisa 
que ficaria fora da cultura. Isto vem demonstrar que a concep^ao a respeito da se
xualidade ainda e um desafio a ser institui'do em nossa sociedade, pois ainda persiste 
a vinculaqao desta tematica apenas a fatores biologicos, excluindo-a de influencias 
historicas, culturais e sociais.

Verificamos que ainda prevalece no imaginario social dos adolescentes uma 
compreensao reducionista da sexualidade vinculada a anatomia e fisiologia dos apa- 
relhos reprodutores, o que vem demonstrar que alguns conceitos formatados his- 
toricamente ainda persistem, apesar da mudan^a de cren9as e atitudes em rela^ao 
a sexualidade, a exemplo da luta das mulheres pela liberdade sexual, igualdade de 
direitos sociais, profissionais e sexuais. Como assinala Figueiro (2001), apesar dessas 
aberturas e avanq:os, as ideias anteriormente veiculadas, nos seculos XIX e XX, pela 
concep^ao medico-higienista, nao foram exclui'das totalmente, sendo ainda possfvel 
encontrar resqui'cios das mesmas, como podemos observar. Essa tendencia como nos 
explica Foucault (1993), esta enraizada, historicamente e advent de uma forma de 
saber desenvolvida gramas ao conhecimento medico, ou seja, o discurso sobre sexua
lidade, na escola, respalda-se “no discurso cientifico, no discurso medico-biologico, 
(re)produzido na anatomia da reprodu^ao humana, cumprem, portanto, a fun^ao
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de reger a sexualidade, atraves de conceitos, explicates e modos de disciplinariza- 
pao, preserves na organizapao curricular” (CARVALHO: 2009, p. 2). Esta formula- 
pao e reiterada pelos PCN ao nos informal' que

praticamente todas as escolas trabalham o aparelho reprodutivo cm 
Ciencias Naturais. Geralmente o fazem por meio da discussao sobre 

a reprodupao humana, com informaqoes ou noqoes relativas a ana- 

tomia e fisiologia do corpo humano. Essa abordagem normalmente 

nao abarca as ansiedades e curiosidades das crianqas, nem o interesse 

dos adolescentes, pois enfoca apenas o corpo biologico e nao inclui a 

dimensao da sexualidade (BRASIL: 1997, p.297).

Pressupomos que a ausencia de um modelo conceitual sobre a sexualidade na 
instituipao escolar e seus aspectos estruturais na escola, como o curriculo, os livros 
didaticos e a formaqao dos professores, sao alguns fatores capazes de contribuir para 

uraa con cep t0 reducionista da sexualidade, pois

quase sempre -  via de regra, as abordagens sobre sexualidade, nos es- 

paqos escolares, elegem a Biologia e os territories do Ensino de Cien
cias, professores/professoras dessas disciplinas como locais e agentes 

privilegiados na construqao de saberes e respostas sobre Sexualidade 
Humana. Esta tendencia de explicar fenomenos humanos em termos 
biologicos e muito forte quando falamos de sexualidade, e define, 
muitas vezes, nossos entendimentos acerca das categorias como cor

po, sexo, genero e papeis sexuais (CARVALHO: 2009, p. 02).

Do ponto de vista das Ciencias Sociais, conforme nos diz Heilborn (1999), 
a sexualidade, como qualquer outro dominio da vida, depende de socializaijao, de 
aprendizagem de determinadas regras, de roteiros e cenarios culturais para que a 
atividade sexual possa ser significada e exercida. Nao ha, assim, uma razao universal 
pairando sobre as condutas e muito menos sobre os significados do que seja sexual. 
O sexual nao se restringe a dimensao reprodutiva, tampouco a psiquica, estando im- 
pregnado de convenpoes culturais acerca do que consistem a excita<;ao e a satisfa^ao 
eroticas, construtos simbolicos que modelam as proprias sen sates fisicas.

Apesar do avan<;o cientt'fico, do acesso as informapoes> veiculadas pela mi'dia, 
no que diz respeito ao estudo sobre sexualidade humana, observamos que este tema 
ainda e impregnado de mitos, preconceitos e contradipoes, perpetuando-se crendi-
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ces e concepqoes equivocadas sobre a sexualidade. A sexualidade e muito frequente- 
mente, alvo de tabus, repressoes, distor^oes e tentativas de restringi-la a genitalidade 
e a reprodu^ao, como podemos constatar. Assim nos arriscamos a dizer que, embora 
o adolescente do seculo XXI seja considerado bem informado, “antenado” com os 
acontecimentos, quando se trata da sexualidade ha muitas duvidas e conflitos. Em 
certa medida: ainda somos os mesmos... como nossospais...
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PlO R  DO QUE SER E PARECER SER -  EsTIGM A E RELA^OES DE 

GENERO -  O  CASO DA CAMPANHA DE TATIANA M ED EIRO S 

NAS ELEI^OES 2 0 1 2  EM C a MPINA G rANDE -  P B

E l i z a b e t h  C h r i s t i n a  d e  A n d r a d e  L im a  

J o s i l e i d e  C a r v a l h o  d e  A r a u jo

i . In tro duced

Quando estavamos em plena efervescencia do perfodo de campanha eleito- 
ral, o chamado “tempo da polftica”, nos termos de PALMEIRA (2010), realizamos 
rapidas enquetes sobre as modvacoes do voto, e neste interim, indagamos a um 
conhecido carroceiro de nossa rua em quern ele iria votar para prefeito de nossa 
cidade, Campina Grande, naquela campanha de 2012. A sua resposta me provocou 
um grande susto, disse ele: “Eu ainda nao sei, so nao voto na rapariga de Veneziano!” 
Essa fala nos deixou nao so bastante perplexa dada a enfase com a qual nosso interlo
cutor se pronunciou, como nos fez refletir sobre a atualiza^ao do estigma “da outra” 
dirigido a amante de homem casado. Ainda ha um agravante a se misturar nesta 

questao: o fato de que essa aludida “rapariga” nao era uma “mulher qualquer” , des- 
conhecida dos cidadaos de sua cidade, tratava-se de uma das candidatas a prefeitura 
da cidade de Campina Grande, e Veneziano, igualmente, nao era uma pessoa anoni- 
ma, mas o atual prefeito da cidade e o principal cabo eleitoral da referida candidata.

Durante a campanha eleitoral de 2012 um eficiente circuito de boatos (BAR- 
REIRA, 1998) se propagou na cidade e dava conta de que a candidata Tatiana Me
deiros (PMDB), apoiada pelo atual prefeito, Veneziano Vital do Rego (PMDB) su- 
postamente teriam um relacionamento amoroso e que a escolha do prefeito por seu 
nome se daria exatamente em decorrencia da relacao amorosa entre os dois. Tal boa- 
to caiu como uma “bomba” na cidade e a despeito de toda vida pubica da candidata, 
anterior a sua propria inseripao na vida polftica, ser medica ortopedista, reconhecida 
localmente como uma profissional competente, filha tambem de medico e de nome 
de famflia tradicional local, tudo isso nao foi suficiente para de certa maneira, sufo- 
car o boato construfdo. Pesou ainda contra a candidata outro forte estigma: o de ser 
uma mulher separada e mae de quatro filhos, de dois relacionamentos. A fama de
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mulher independente, liberada sexualmente, talou-se muito de suas varias aventuras 
amorosas com diferentes parceiros, e ainda, de ser amante do prefeito, ajudaram na 
construpao de uma imagem publica altamente estigmatizada e antipatica a uma so- 
ciedade e cultura marcadas pelo conservadorismo, pelo preconceito e discriminapao 
contra as mulheres e a quem “ousa” ser diferente.

Objetivamos neste artigo exatamente problematizar sobre os estereotipos di- 
rigidos as mulheres e o uso dos mesmos, especialmente o de “amante de homem 
casado”, quando esta em jogo a disputa por espapos de poder. O nosso intento e 
construir algumas reflexoes que apontem para a existencia de uma especie de sub- 
terraneo, de bastidores que sao construi'dos durante a realizapao de uma cantpanha 
eleitoral no sentido de tentar desqualificar, ate mesmo destruir uma candidatura 
por meio do acionamento de valores que continuam bastante atuantes na cultura 
brasileira.

2. A lgum as in cu rso es so bre a co n strupao  da im agem  publica

Sabemos que a pratica politica se encontra grandemente transformada em 
uma luta pela imposipao da imagem publica dos atores politicos, assim como de 
uma competipao pela produpao de uma perceppao publica de quais sao os interesses 
e quais sao as pretensoes que se exprimem na cena politica.

Essa pratica politica esta permeada por dois fenomenos: a politica de imagem 
e a politica de espetaculo. Fenomenos estes que redefinem a forma de fazer politica 
e determina de que maneira os atores politicos se direcionam. Influenciando assim 
a maneira como os mesmos constroem a sua propria imagem e definem a sua iden- 
tidade dentro da arena politica. A pratica politica esta definida como uma luta pela 
imposipao de imagens publicas de atores publicos. Uma competipao pela produpao 
da perceppao publica dos interesses e das pretensoes que se apresentam na cena 
politica. As atividades politicas estao associadas a criapao e a circulapao de imagens.

A politica de imagem e entendida como “a pratica politica naquilo que nela 
esta voltado para a competipao pela produpao e controle de imagens publicas de per- 
sonagens e instituipoes politicas” (GOM ES, 2004, p. 242). E um fenomeno que tern 
como ponto central a construpao da imagem publica e esta permeado por um jogo 
de papeis, de status, de posipoes relativas e de valores sociais. Dessa forma, a imagem
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publica e algo conceitual, que esta apoiado e construido sobre mecanismos enuncia- 
tivos linguisticos. A constru^ao dessa imagem esta ligada a um manuseio apropriado 

de informa^oes. £  uma constru^ao cognitiva, que possui correspondencia com os 
valores que estao presentes em uma determinada sociedade.

£  importante salientar que esse tipo de constru$ao nao esta ligado neces- 

sariamente a uma imagem plastica, de configura^ao visual, mas sim a uma forma 
de representacao e apresenta^ao de algo que esta situado na realidade. As imagens 
publicas estao relacionadas a a$oes, discursos e configurates expressivas, que podem 

incluir elementos visuais, mas que nao dependem dos mesmos para existir, nesse 
sentido, “elementos visuais podem contribuir para a forma^ao de uma imagem, des- 

de que se submetam a uma conversao em indicios, pistas, sintomas que sirvam para 
sustentar inferencias logicas” (GOM ES, 2004, p. 252).

A imagem publica e um repertorio construfdo coletivamente, pot represen- 
ta^oes sociais, ou seja, e uma imagem coletiva, que nao se constitui de apenas uma 
expressao, mas de uma grande variedade delas. E um somatorio de experiencias vi- 
vidas e que precisam ser comparrilhadas pelo grupo. A imagem plastica e necessaria, 

mas nao e suficiente, existem outras variaveis mais complexas e importantes para a 
constru^ao da imagem publica. E importante salientar que a imagem publica e a 

imagem plastica devem estar em consonancia e conformidade uma com a outra para 
que possam fazer sentido para o publico.

A constru9ao de uma imagem publica esta ligada a um complexo de infor
m ate s , de no$6es, conceitos que uma determinada coletividade partilha e que tern 

como objetivo caracterizar um sujeito. O ator politico e estabelecido como uma 
personalidade, um personagem que existe para si, mas que tambem possui uma 
forma de existencia exterior, uma existencia que e representacional, ligada a uma 
imagem. Para que uma imagem seja formada e preciso reconhecer um conjunto 
de propriedades que caracterizam determinado ator politico, servindo dessa forma 
como uma atribuiqao.

A identifica^ao de uma imagem publica nao e algo simples e isento de pro- 
blemas, pois a mesma nao esta ligada diretamente e propriamente a uma pessoa, 
mas sim a personagens, mascaras teatrais que sao construidas por um processo psi- 
cologico e social de caracterizac^ao de um determinado individuo. A imagem publica 
de um sujeito esta definida por aquilo que o proprio nos parece ser, que em muitos 
casos pode nao estar em consonancia com a essencia do sujeito, com aquilo que ele
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realmente e. Existe um eterno problema a respeito se uma imagem publica e espon- 
tanea ou artificial.

O fenomeno da politica de imagem se coloca como algo central porque esta 
veiculado a uma epoca na qual a visibilidade publica e extremamente importante e 
possui uma relaqao estreita com os meios de comunicapao de massa. Isso se da por 
tres fatores: a chegada de um modelo de sociedade democratica, que possui como 
exigencia uma esfera publica; o aparecimento do modelo das sociedades de massa; e 
por ultimo, o predominio da comunica^ao de massa como meio expressivo no qual 
e pelo qual se efetua aquilo que e socialmente visivel.

Dessa forma, “a imagem publica contemporanea deixa de ser politicamente 
acessoria para ser central, deixa de ser um faro tipico da vivencia comunitaria para se 
constituir em fenomeno decisivo no contexto da experiencia produzida e conduzida 
pela comunicapao de massa” (GOM ES, 2004, p. 264).

E importante salientar que a imagem publica nao e algo fixo e imutavel, pelo 
contrario, e algo que pode ser construido, destruido e reconstruido, em um processo 
interminavel e que nao possui garantias. A imagem esta relacionada com uma es- 
pecie de opiniao, de algo que se conhece presumidamente da realidade. A imagem 
comeca a existir no momento em que e recebida por outro agente, ou seja, no mo- 
mento de recep^ao, mesrno que a mesma tenha sido programada no momento da 
emissao. Nao diz respeito aquilo que a pessoa realmente faz ou fala, mas sim aquilo 
que se considera que o mesmo fapa ou fale, daquilo que e reconhecido como suas 
mensagens, acoes e apresentacao.

O processo de construcao da imagem publica esta ligado a mensagens, fatos e 
configurapoes significativas. Nesse sentido, e importante perceber que a formaqao da 
imagem publica nao esta ligada apenas as propriedades que o publico entende como 
caracterizadoras de um determinado individuo, aquilo que e refere ao real, ao con- 
creto, mas tambem as caracteristicas que sao consideradas adequadas e ideais, aquilo 
que refere ao desejo, ao provavel. A expectativa dos individuos se torna um elemento 
importante para a construcao da imagem publica dos atores politicos.

A politica de imagem esta inserida em um formato de fazer politica que a 
coloca como algo encenado, teatralizado, a ideia de politica como espetaculo. Nesse 
sentido, ha o individuo que encena e o publico que “assiste” , ha um desenvolvi- 
mento de papeis, de mascaras sociais. A imagem publica tern que convencer, ator 
e representapoes tem que ter coerencia para que o publico absorva uma imagem 
positiva do ator politico.
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Essa perspectiva se insere em um contexto politico de uma cultura expecta- 
dorizada no qual ha uma abrangencia dos meios de comunica^ao de massa e uma 
grande importancia da visibilidade publica. E importante perceber como a imagem 
publica e construida, definida e como a mesma e colocada para o publico. A ence- 
na^ao de papeis e a intera9ao com o publico sao elementos de extrema importancia 
nessa analise.

Outro elemento essencial e a definiijao do ator politico como personagem, 
ja que a politica se faz cada vez mais como encena^ao. O homem politico tern uma 
preocupa^ao em impor uma imagem de si mesmo que seja captada e fixada pela 
aremjao do publico. E uma representa^ao figurada da realidade, na qual a imagem 
serve como rotulo e indica as caracteristicas e as performances de um politico. O 
personagem politico esta investido de expectativas, e o produto de uma encena^ao e 
tern como ponto central a capacidade, sobretudo, de convencimento.

3. C omo se desfaz  um  feno m eno  eleito ral

Iniciada a disputa eleitoral, no ano de 2012, foram realizadas algumas pes- 
quisas de opiniao publica e os resultados obtidos apontavam para a coloca9ao da 
candidata Tatiana Ribeiro (PMDB) em terceiro lugar, em primeiro, e com conside- 
ravel margem de diferen9a para mais, uma outra candidatura feminina se destacou, 
Daniela Ribeiro (PP). Em segundo lugar o nome escolhido pela enquete foi a do 
prefeito eleito, Romero Rodrigues (PSDB).

Na verdade, o nome de Tatiana Medeiros para a sucessao de Vezeniano, pa- 
receu um tanto inusitado, o que levantou ainda mais “suspeitas” na sociedade local; 
pois Tatiana, ao contrario de Daniela, nao possui uma origem familiar de pessoas 
ligadas a politica. O seu pai e medico e irmaos no ramo empresarial; sua passagem na 
gestao pubica da-se a partir do convite do prefeito para que ela assumisse, como de 
fato assumiu, a dire9ao do SAMU na cidade e, posteriormente, o cargo de Secretaria 
da Saude do Municipio.

Assim, ao ser anunciado o seu nome, na cidade come9a a se espraiar um efi- 
ciente circuito de boatos pondo em questao a escolha de seu nome. Indaga9oes tais 
como: “Tatiana, aquela que e medica, candidata a prefeita? Por que ela?” ; “Qual o 
interesse de Veneziano em escolhe-la e nao outro ou outra candidata?” , alguem mais 
afoito em nossas enquetes assim afirmou: “As pessoas viram eles se agarrando na
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ambulancia do SAM U”; outro tambem nao perdeu tempo em propagar o seguinte 
boato: “a mulher dele ja soube de tudo e deu uma surra nela”; ou ainda: “Venezia- 
no vai se separar da mulher para viver com ela, por isso que ele a quer prefeita” ; 
“Coitada da esposa sendo enganada dessa forma...” ; “Se eu fosse a mulher dele nao 
comparecia em nenhum comicio pra nao fazer figura pra outra”; ou coisas mais pi- 
cantes, tais como: “E muita cara de pau dela posar de boa mo^a na frente da esposa”; 
“Ela nao tern jeito, destruiu um casamento”; “Ela tern quatro filhos, cada um de um 
homem diferente”; “Ja ouvi dizer que a filha mais nova dela e filha de Veneziano, 
ha muito que sao amantes” ; “Eles sao amantes ha tempo, nao e de hoje nao”. Esses 
foram alguns dos comentarios que ouvi atraves de conversas com diversas pessoas. 
Tais comentarios sempre vieram de maneira muito sutil, quase num silencio, onde 
as pessoas mal balbuciavam o que iam dizer, quase “cochichando ao pe do ouvido”.

Abaixo podemos ver uma imagem da primeira-dama do municipio, Ana 
Claudia, com a candidata Tatiana. Trata-se de uma imagem e mensagem produzidas 
para as mulheres exaltando-as no dia em que se comemorou o aniversario de eman
c ip a te  da cidade de Campina Grande, 11 de outubro, rendendo-lhes homenagens; 
abaixo, outra imagem da candidata, no meio, tendo a sua esquerda a primeira-dama 
em campanha, e a sua direita, a sua assessora, Lidia Moura:
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Imagens dispom'veis no blog oficial da candidata

A exceijao do nosso carroceiro que gritou em alto e bom som, que nao votava 

na candidata por esta ser “rapariga” , os outros relatos fbram cercados de cuidados, 

pois parece que ali se revelava uma especie de segredo, e sabemos, segredos existem 

para nao serem revelados, do contrario, deixam de ser segredos. Ademais, por se 

tratar de um tema de foro ultimo as pessoas nao querem se expor, fazer comentarios 

que depois possam ser levadas a ter que provar, entao “essas coisas da vida mtima” 
sao ditas sob o signo do segredo.

A candidata Tatiana em campanha. Vizinho a ela esta o prefeito Veneziano e a sua esquerda, o seu vice, 
Bruno Roberto. Imagem disponivel no blog oficial da candidata
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Ate mesmo por parte dos adversaries esse boato foi utilizado; quando es- 

tavamos observando algumas atividades de campanha, vimos alguns jovens que 
trabalhavam na campanha de Daniela Ribeiro, do Partido Progressista (PP). Estes 
distribuiam adesivos que de longe ja chamou a nossa atenpao pela mistura das cores 
amarelo, vermelho e azul. Para nossa surpresa quando recebemos o adesivo nele es- 
tava escrita a seguinte frase: “Nem ele, nem a outra, meu voto e Daniella” , como era 
de se esperar nos surpreendemos quando vimos a palavra a “outra” , numa clara re
ferenda subliminar ao seu suposto relacionamento amoroso. Poderiamos ate pensar, 

talvez ingenuamente, que o termo a “outra” poderia ter sido usado para fazer refe
renda, tao somente, “a outra candidatura feminina”, mas tal leitura nao se sustenta, 
pois, ao tentar desconstruir a imagem de Tatiana Medeiros, o marketing politico da 
candidata Daniela foi totalmente estrategico e intencional.ou seja, buscava enaltecer 
as caracteristicas de sua candidata, quais sejam: a de mulher casada, com tres filhos 
e evangelica. Enquanto Tatiana e divorciada e envolvida em um suposto “escandalo 

amoroso”.

Alguns estudiosos sobre a emergencia do feminino na politica, tal como Irlys 

Barreira (1998, p. 115), chamou aten^ao sobre os preconceitos sofridos pela entao 
candidata Maria Luiza Fontenele, do PT, a prefeitura de Fortaleza, no ano de 1985. 
Ocorre que era preciso desconstruir uma serie de preconceitos impostos a candidata 

como: ser de esquerda, ter tido dois casamentos e ser, a epoca da campanha, uma 
mulher desquitada.

O estigma de ser a “outra” e algo por demais negativo para uma sociedade ain- 
da com fortes tra^os conservadores. Mirian Goldenberg, ao fazer um estudo sobre a 
identidade da amante do homem casado, assim formulou:

Representada em romances, filmes, novelas de teve, pe^as de teatro e 

mesmo na cabe^a da maior parte das pessoas como vila, a mulher fatal 

e perigosa, amea9 a aos lares felizes e a fami'lia, a OUTRA, a amante 

do homem casado, e um personagem muito presente na vida de cada 

um de nos. Reais ou nao, essas representa^oes tornam a OUTRA um 

ser misterioso e profano, encoberto por enigmas, que pode a tudo e a 

todos contaminar. £  a mulher pecadora, Eva, desobediente de Deus 

e aos valores da sociedade, que deve permanecer escondida (ou ser 

destruida) para nao macular a pureza das virgens e das esposas fieis. 
(CIOLDENBERG, 1990, p. 17)
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De maneira alguma e absolutamente nao e nosso intento no presente texto, 

afirmar ou nao sobre a veracidade desse circuito de boatos, isso nao nos importa, 
queremos apenas levantar um ponto para reflexao e acreditamos que seja fulcral para 
a linha de raciocfnio que estamos aqui tentando construir: por que o alvo dos boatos 
foi uma mulher, e nao um homem? Foi a “outra” e nao o “outro”? Por que, em certo 
sentido, todos esses julgamentos sobre a “honra” fbram recortados para o genero 

feminino e nao masculino?

Vale destacar que disputaram a prefeitura de Campina Grande, sete candida

tes, destes, duas mulheres e cinco homens. Absolutamente nao ouvi nenhum boato 
sobre a vida privada de nenhum dos candidatos homens, tais como: possuir amantes 
ou filhos fora ou de varios casamentos. Entao por que tanta balburdia em rela^ao a 

candidatura de Tatiana Medeiros?

Paradoxalmente quando surge algum boato de supostos relacionamentos 
amorosos de politicos casados com supostas amantes, a sociedade em geral, ao con- 

trario de construir um discurso a recha^ar tal comportamento, exalta tal realidade 
como “expressao de macheza” , exemplo de capacidade de conquista, como ocorreu 
recentemente com um conhecido politico do Estado, casado, e que foi filmado bei- 

jando outra mulher em uma praia; tal imagem circulou em varias redes sociais e o 
que escutamos, posteriormente ao acontecido, em algumas conversas, tanto com ho
mens como com mulheres foram os seguintes enunciados: “Eita cabra macho! Esse e 
dos meus”; “Pior se ele estivesse beijando um homem!”; “Ele mostra que e homem”. 
Interessante que nao ouvi ninguem trata-lo como o “outro”, em nossa cultura parece 

que so existe a figura da “outra”.

Em outras palavras, nos termos da nossa cultura, a trai^ao masculina eleva o 
homem, fortalece a sua masculinidade, a sua capacidade de conquistar as mulheres, 
ao contrario, quando e a mulher que trai ou quando ocupa a identidade da “outra”, 
ela e a perigosa, a fraca, a pecadora, aquela que deve ser punida por “tamanho desvio”.

O quadro ainda se complica mais se formos comparar o que se disse da outra 
candidatura feminina, referimo-nos a candidata Daniela Ribeiro. Esta ja vem de 
uma longa vida publica, representa a continuidade do poder politico de sua familia, 

os Ribeiro, e foi campea de votos quando se elegeu Vereadora e Deputada Estadual; 
foi ainda Secretaria da Cultura no governo do Estado da Paraiba. Alem de tal carrei- 
ra, o seu programa eleitoral gostava de estampar a seguinte noticia: que a candidata 

era casada, mae de tres filhos e evangelica.
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Podemos, sem duvida nenhuma, para os parametros de nossa cultura alta- 
mente excludente, conservadora e arraigada a valores morais, afirmar que novamen- 
te sai perdendo a candidata Tatiana. Seja a sua contparaqao com as candidaturas 
masculinas, seja com a feminina, ela fica em desvantagem.

De tamo os outros dois principals candidatos na disputa pela Prefeitura Mu
nicipal, Romero Rodrigues (PSDB) e Daniella Ribeiro (PP) insistirem em pautar 
os seus discursos e apariqoes publicas no HGPE -  Horario Gratuito de Propaganda 
Eleitoral, com o tema familia, esperando dai tirar alguma vantagem por ambos se- 
rem casados e a candidata Tatiana ser divorciada, que no dia 25 de outubro de 2012, 
ela ocupa parte de seu horario eleitoral no radio e TV e emite o seguinte discurso:

O assunto familia foi usado insistentemente nos ultimos guias eleito- 
rais do meu adversario. Nao sei se sua intenpao foi sugerir que existe 

alguma vantagem em se ter como prefeito um homem de familia. Ou 
se ele queria insinuar algum preconceito contra as mulheres indepen- 
dentes. Quero dizer a ele e a todos que tenho imenso orgulho de ser 

uma entre milhoes de brasileiras arrimo de familia. Sou apenas uma 

dessas mulheres que nao dependent de ninguem, que constroem uma 
vida profissional de sucesso ao ntesmo tempo em que vao a luta para 
criar seus filhos como todo carinho, alimenta-los, e educa-los para 
que se tornem cidadaos dignos e resportsaveis. Mulheres guerreiras, 
que tiveram que se construir fortes para enfrentar por muiras vezes a 
incompreensao de alguns e o preconceito de ntuitos. Fui atleta, ad- 

quiri as virtudes da disciplina, determinapao e respeito. Adquiri tam- 
bem a coragem para perseguir a vitoria, a nunca esmorecer, nunca 

desistir. Mesmo quando tudo parecia estar contra mim. Minha his- 
toria de vida e de vitorias, o carinho e a felicidade da minha familia 

unida sao o meu testemunho. Sou Tatiana. Uma mulher entre tantas: 
independente e que sabe o que quer. Uma mulher que so deve a obe- 
diencia ao povo de Campina. (Guia eleitoral Tatiana Medeiros, 25 de 
outubro de 2012).

O contundente discurso buscou esvaziar o contetido “malicioso” que se pre- 
tendia construir para a imagem da candidata, desta feita, em sentido inverso: o que 
Tatiana busca e sensibilizar o eleitor para ser sua aliada na luta contra o preconceito 
com a mulher que e livre e independente, autonoma e “dona de seu nariz”. Tenta 
ainda defender a maxima de a mulher para ser feliz e equilibrada e, principalmente,

186



Novos D izeres N ovos Fazeres

para educar os filhos e ter uma famflia, nao precisa necessariamente de ter um mari- 
do ao seu lado, pode entao trabalhar e garantir a sua sobrevivencia e de sua famflia 
com “o suor de seu rosto” e ser tao digna quanto qualquer outra mulher.

A candidata e seus quatro filhos. 
Imagem dispom'vel no blog oficial da 
candidata

A sociedade estabelece meios de categorizar as pessoas, seja para referenciar 
um atributo positivo ou negativo, estamos o tempo todo avaliando as pessoas. Para 
GofFman (1988), o termo estigma e usado em referenda a um atributo profunda- 
mente depreciativo, mas o que e preciso, na realidade, e uma linguagem de re lates 
e nao de atributos. Um atributo que estigmatiza alguem pode confirmar a normali- 
dade de outrem, portanto ele nao e, em si mesmo, nem honroso, nem desonroso. E 
complementa, um estigma e, entao, na realidade, um tipo especial de relacao entre 

atributo e estereotipo. (GOFFM AN, 1988, p. 13).

Para fins de analise o autor nos oferece alguns tipos de estigma, mas vamos 
nos focar no segundo tipo, ou seja, aquele que indica “as culpas de carater indivi
dual, percebidas como vontade fraca, paixoes tiranicas ou nao naturais, crencas falsas 
e rfgidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos.” Uma
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caracteristica comum entre os tipos de estigma e que um individuo que poderia ter 
sido facilmente recebido na relaqao social cotidiana possui um tra<jo que pode se 
impor a atenqao e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de 
atenpao para outros atributos seus. (GOFFMAN, 1988, p. 14)

A candidata Tatiana sofreu, durante a sua campanha, uma fratura na tibia 
e passou quase toda a campanha usando muletas. Mesmo assim, a candidata nao 
deixou de comparecer as passeatas, comicios, ou qualquer outra atividade de campa
nha, e mesmo com uma certa dificuldade de locomopao ela sempre esteve presente. 
Nestes termos ela justificou a sua fratura, com o seguinte discurso, em seu guia vei- 
culado no dia 10 de Setembro de 2012:

Ha mais de 30 dias estou convivendo com uma fratura na tibia que 

tern limitado meus movimentos, meus exames estao, inclusive, dis- 

pom'veis em nosso site, por causa dessa fratura, tenho participado de 

nossos eventos populares com ajuda de muletas, ficando assim im~ 

possibilitada de me aproximar ainda mais dessa gente tao querida que 

preenche nossas caminhadas com a sua fe e alegria. Mas, uma coisa 

eu garanto: e a fe e o carinho do povo campinense que anestesiam 

minha dor e que me dao mais energia para continuar nessa luta e fazer 
Campina seguir em frente rumo ao futuro. (Trecho do guia eleitoral 

veiculado no dia 10 de Setembro de 2012).

Algumas pessoas chegaram a nos dizer que o que acontecia com a candidata 
“era frescura” , que “nao tinha acontecido nada em sua perna”, e que ela teria inven- 
tado a fratura para “nao chegar perto das pessoas”, “como uma pessoa com fratura na 
perna pode usar salto?” , diziam outras pessoas. Nessa verdadeira guerra de discursos, 
outros citadinos preferiram se sensibilizar com o acidente da candidata, postando 
recados em seu facebook e twitter desejando melhoras, e ainda acrescentavam que ela 
era uma “guerreira” , “um exemplo para todos” , por estar superando esse desafio, e 
mesmo com a fratura na perna estava presente em todas as atividades de campanha.

Assim, os atos, por menores que sejam, sao avaliados pelos eleitores; de forma 
meticulosa sao avaliados e nao se tern absolutamente nenhum controle sobre tais 
avaliapoes, tampouco sobre os seus resultados, e isso, entre outros fatores, que fazem 
uma campanha eleitoral ser um momento, para usar uma expressao durkheimiana, 
de total e completa efervescencia.
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A candidata em campanha, 
conduzindo consigo um par de 

muletas. Imagem dispom'vel 
no blog oficial da candidata

A vida privada da candidata Tatiana foi invadida por insinuates e boatos, 
sabemos que na polftica vida publica e privada nao deveriam ser confundidas, mas 
quando tratamos de polftica essa separa^ao e tenue. A vida dos candidatos e tratada 
como parte de uma famflia que nao e a nossa, e nos sentimos no direito de falar da 
vida dos outros, o que acontece dentro de nossas casas fica entre nos, mas fora dela as 
crfticas soam como vento. Para GofFman, a area de manipulacao do estigma pode ser 
considerada como algo que pertence fundamentalmente a vida publica, ao contato 
entre estranhos ou mesmo conhecidos, colocando-se no extremo de um continuum 
cujo polo oposto e a intimidade (GOFFM AN, 1988, p.62) e acrescenta:

Em nossa sociedade, falar de uma mulher como esposa de alguem e 

colocar essa pessoa numa categoria que nao pode ter mais que um 

membro; entretanto, ha toda uma categoria imph'cita da qual ela
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e somente um membro. £  provavei que caracteristicas singulares, 

historicamente imbricadas, tinjam as margens de nossa rela^ao com 
essa pessoa; ainda assim, ha no amago um ordenamento complete de 

previsoes socialmente padronizadas que temos quanto a sua conduta 

e natureza como ela cuidara da casa, recebera nossos amigos e tera 

filhos. Ela sera uma boa ou ma esposa, sendo isto coiocado relativa- 

mente a expectativas padronizadas que outros maridos de nosso gru- 

po tern, tambem, cm rela^ao a suas esposas. Assim, quer estejamos 

em interai^ao com pessoas intimas ou com estranhos, acabaremos por 

descobrir que as marcas da sociedade ficam claramente impressas nes

ses contatos, colocando-os, raesmo nesse caso, em nosso lugar. (GOF- 
FMAN, 1988, p.63)

Remetemos-nos ainda, a um comentario que ouvimos durante a campanha, 
uma pessoa que cantava numa igreja catolica disse que o padre sempre votou em 
Veneziano, e que iria votar em Tatiana por achar que Veneziano tinha feito um bom 
trabalho, ao ser informado de que seria possivel que os dois tivessem um caso, o 
padre mudou sua opiniao, ao afirmar que “nao votaria numa mulher que tivesse esse 
tipo de comportamento”. A imagem de Tatiana foi desconstruida, o padre votaria 
nela, mas ao saber que eles poderiam ser amantes, a reputa^ao dela foi colocada em 
xeque, e nao teria condRoes de ser prefeita de uma cidade.

Como assevera Coffman (1988, p.76), “a descoberta prejudica nao so a situa- 
pao social corrente, mas ainda as relapoes sociais estabelecidas; nao apenas a imagem 
corrente que as outras pessoas tern dele, mas tambem a que terao no futuro; nao so 
as aparencias, mas ainda a reputaepto.” E acrescenta:

Num sentido importance ha so um tipo de homem que nao tem nada 

do que se envergonhar: um homem jovem, casado, pai de familia, 
branco, urbano, do norte. heterossexual, protestante, de educacao 

universitaria, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altu- 

ra e com um sucesso recente nos esportes. Todo homem americano 
tende a encarar o mundo sob essa perspectiva, constituindo-se isso, 
num certo sentido, em que se pode falar de um sistema de valores 

comuns na America. Qualquer homem que nao consegue preencher 

um desses requisitos ver-se-a, provavelmente -  pelo menos em alguns 

momentos -  como indigno, incomplete e inferior (...) Os valores 

de identidade gerais de uma sociedade podem nao estar firmemente
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estabelecidos em lugar algum, e ainda assim podem projetar algo so- 

bre os encontros que se produzem em todo lugar na vida quotidiana. 
(GOFFMAN, 1988, p.139).

Com base no exposto, a grande questao que se colocou para a equipe de cam- 
panha da candidata foi tentar transformar caracteristicas “negativas” em “positivas”, 
a partir da utilizaijao de recursos discursivos e visuais. Assim, para atenuar, por exem- 
plo, as acusa?oes e/ou boatos de que a candidata era mae de “quatro filhos e de que 
cada um possuia um pai” , ela aparece, por varias vezes em seu guia eleitoral (Horario 
gratuito de Propaganda Eleitoral -  HGPE), reunida em um ambiente agradavel de 
sua suposta casa, acompanhada dos filhos, passando uma imagem de que, mesmo 
sendo uma mulher desquitada, ainda assim possui uma familia e que a ama e que 
todos vivem em completa harmonia.

Para desconstruir a visao de que ela nao possui experiencia politica, igual- 
mente ela vai se utilizar das apariqoes em seu guia eleitoral investindo na figura da 
“doutora” . E muito forte em nossa sociedade a associaqiao que se faz entre a profissao 
da medicina e a capacidade do curar, do cuidar. Nao e a toa, igualmente, que um dos 
principais jingles de sua campanha, tentam destacar essa maxima:

Oh doutora, cuida do meu povo, 

Oh doutora quero ver continuar, 

Oh doutora cuida do meu povo, 

Pra Campina melhorar.

O “cuidar”, “proteger” sao comumente utilizados nas campanhas das mu- 
lheres como um atributo do feminino com vistas a constru^ao de uma especie de 
“singularidade do feminino” . A candidata Tatiana soube fazer um bom uso de tais 
atributos; alem de mulher, de mae, ela e medica, assim a ideia do “cuidar” ganha 
muito mais sentido.

Nestes termos, foi comum encontrar, dentre os materials de campanha da 
candidata, muitas imagens suas com criancjas nos bravos, acariciando-as ou toman- 
do-as em seu colo, tentando passar a imagem de prote^ao e amor.

191



In ters echoes entre Po litica , M ini a h T hcnoi.oc.ia:

Tatiana com crian^as no colo. Imagem dispomvel do blog oficial da candidata

Durante a realizaqao de uma campanha eleitoral e comum que os eleitores 
realizem uma especie de varredura de seu candidate, observando aspectos de sua 
vida piiblica e privada. Mas no Brasil, uma situaqao se faz evidente: ha toda uma 
associai;ao da pessoa privada com a pessoa piiblica, talvez isso explique porque o 
eleitor, em geral, observa alguns pre-requisitos que considera importante para a sua 
escolha: a orienta^ao sexual do proponente; sua filia^ao religiosa; aspectos fisicos e 
sua saude; estado civil e caracteristicas comportamentais alem dos tracos de perso
nal idade.

E em decorrencia de tais exigencias que e comum que durante as campanhas 
eleitorais entao surjam boatos, muitos deles plantados pelos grupos oposicionistas, 
de que tal ou qual candidato e homoafetivo, macumbeiro, doente, divorciado, anti- 
patico ao povo, entre outros; ou seja, que tenha um conjunto de atributos condena- 
dos, alvos de preconceito e discriminaqao na sociedade.

Sobre essa questao Irlys Barreira (1989) nos ensina que

Os boatos sao tambem exemplos de armas sirabolicas frequentemente 

utilizadas no decorrer das diferentes campanhas. Sua difusao repre-
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senta uma constru^ao performativa, na medida em que pertence, na 
perspectiva de BOURDIEU (1996), ao conjunto dos atos de institui- 
pio e destituRao que caracterizam o poder simbolico. (BARREIRA, 

1998, p. 145)

A campanha de Dilma Rousseff, em 2010, ilustra bem o que estamos aqui 
tentando construir; em outro artigo (LIMA, 2012), tentamos demonstrar o eficiente 
circuito de boatos sobre a vida privada da candidata. A sua campanha na web passou 
por um verdadeiro processo de bombardeamento; em diversas paginas nas redes so
cials e blogs se questionou sua orientacao sexual, sua filia^ao religiosa, sua condi^ao 
de mulher divorciada.

Assim que seu nome foi cotado para a disputa eleitoral, diversas criticas foram 
lancadas pela imprensa a respeito de seu possi'vel “temperamento forte”. A polemica 
de que ate mesmo Ministros teriam se queixado ao entao Presidente Lula quando 
esta era Ministra da Casa Civil, refor^ou a rep resen ta<pao de “mandona” . Para dirimir 
essas avaliacoes sobre o seu “jeito de ser” a candidata assim se expressou em seu blog.

Eu fa$o o seguinte: nao exijo de ninguem o que eu nao dou... Numa 
equipe, cada um tern de fazer o seu papel. Se me cabe fazer a coor- 
dena^ao, eu cobro prazo, realizacao e tambem presto contas... Isso e 
princi'pio elementar de trabalho em grupo (trecho de entrevista publi- 
cado no “B lo gda Dilma”, http://blogdadilma.blog.br/).

A transforma9ao em sua aparencia fisica foi unida a mudan^as em seu corn- 
portamento; suas apari9oes em programas de T V  e no HGPE (Horario Gratuito de 
Propaganda Eleitoral) buscavam mostrar uma Dilma mais calma, simpatica, deli- 
cada e muito sorridente, caracteristicas compati'veis com a sensibilidade e tranqui- 
lidade que uma mulher “deve” ter. Ainda a respeito de seu suposto “genio forte” 
e das especula9oes acerca de sua vida amorosa, algo bastante vasculhado por seus 
adversaries, Dilma asseverou:

O preconceito no Brasil e uma coisa engra<;ada. Por exemplo, voce es- 
tava falando dessa mulher dura, mandona. Voce ja viu algum homem 
ser chamado de mandao e durao? Eu fico sempre intrigada por que os 
homens sao sempre meigos, bonzinhos, delicados. Outro dia, o Paulo
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Bernardo (ministro do Planejamento) ria muito porque ele falou que 

e o meigo-mor. Eu nunca vi, no Brasil inteiro, dizer que havia um 

homem duro. Outra coisa que achei interessante foi a investigate da 

minha vida amorosa. Clteguei a conclusao de que sou a unica pessoa 

que tern vida amorosa no Pats (trecho de entrevista de Dilma postado 

no "B lo g da Dilma”, http://blogdadilma.blog.br/).

Especulapoes sobre a sua vida amorosa foram urn dos temas mais impactantes 
que congestionaram as redes sociais; circularam uma serie de notlcias sobre uma su- 
posta orientapao homoafetiva da candidata. Sendo uma mulher sozinha, divorciada 
do rnarido, acabou por ser “alvo facil” para se colocar a sua condicao heterossexual 
em duvida. Foi colocada na rede a mensagem de que Dilma Rousseff teria mantido 
uma relapao homoafetiva estavel e de que a sua companheira estaria, inclusive, en- 
trando na Justipa para exigir o pagamento de uma pensao.

Sobre esse tema e na tentativa de desconstruir mais esse “boato”, a jornalista 
Sandra de Andrade, postou o seguinte comentario:

Ha em circulate um email sobre uma amante lesbica de Dilma Rou

sseff, que pede pensao a candidata na Justi^a. E facil provar a falsida- 

de deste email. Na “pseudo-ntateria” , a suposta amante de Dilma e 

defendida pelo advogado Celso Langoni Filho. Como todos sabem, 

apos terminar o curso de direito, todo bacharel deve fazer o Exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Apenas com a aprovato neste exa

me e que alguem e considerado um advogado de fato. Aos aprovados, 

e dada a carteirinha do advogado com um ntimero, que fica registrado 
em um arquivo nacional. O que eu fiz foi bem simples, acessei o ar- 

quivo nacional da OAB e procurei o “ Dr. Celso Langoni Filho” para 
uma entrevista. Veja o resultado: nao existe um advogado chamado 

Celso Langoni Filho (B lo gda Dilma -  http://blogdadilma.blog.br/).

Novamente nos deparamos com um “tema tabu” na cultura brasileira. Sch- 
wartzenberg (1978), afirma que uma das pre-condipoes para alguem ser um estadista 
e este ter uma famllia -  conjuge, filhos, alem de animais de estimapao. So que ob- 
viamente esta famllia deve ser composta por um homem e uma mulher e jamais por 
dois homens ou duas mulheres. A “carta da manga” dos opositores e simpatizantes a
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outras candidaturas apostam nessa notfcia acreditando no desgaste da imagem pu
blics de Dilma Rousseff. No Brasil o “atestado de heterossexualidade” e outra condi
tio  para o individuo pleitear um cargo da envergadura da Presidencia da Republica; 
e como se a orientatao sexual interferisse diretamente na capacidade ou no direito 
do cidadao em assumir certos cargos ou como se nao fosse licito fazer certas escolhas.

Apesar dos avan<;os, do ponto de vista do Direito, na garantia dos homoafe- 
tivos, como a recente aprovatao e regulamentatao do direito civil da uniao entre 
pessoas do mesmo sexo e da tramitacao de um projeto de lei no Congresso Nacional 
que busca definir como crime a pratica da homofobia, a sociedade brasileira ainda 
esta bastante longe do respeito a diversidade cultural. O preconceito campeia as 
re lates homoafetivas e a pratica da homofobia e mais comum do que podemos 

imaginar.

Caso semelhante aconteceu com os boatos em torno das candidaturas de Fa
tima Bezerra e Katia Born, na disputa pelas prefeituras de Natal e Maceio, respecti- 
vamente, de que elas teriam uma orientatao homoafetiva. As duas, para nao perde- 
rem votos, se utilizaram do horario de seus guias eleitorais para negarem tal boato. 

(BARREIRA, 1998, p. 145)

Em entrevista concedida por Tatiana Medeiros, no dia 16 de abril de 2013, 
portanto, seis meses apos encerrada a campanha eleitoral, fizemos algumas incursoes 
sobre a sua campanha poh'tica e sobre a leitura que ela faria de sua campanha e sobre 
os boatos surgidos, ela assim se expressou, marcada por um discurso de ressentimen- 
tos sobre a cultura politica local:

As baixarias e as picuinhas que acontecem aqui em Campina Grande 
terminam afetando a todos, dai eu nao estar acostumada com isso; 

meus filhos nao estao acostumados com isso, meus irmaos, meus pais, 
meus colegas medicos da ch'nica, ninguem.

Ao se colocar como “alguem de fora” da ambiencia dessas “baixarias e picui
nhas” a informante se diz prejudicada por esse circuito de boatos que denegriram a 
sua imagem publica e privada. No discurso abaixo descrito e possivel mensurar tal 

raciocinio:

Talvez hoje eu tenha uma visao real do que e a politica na Paraiba, 
do que a politica em Campina Grande e de todos os instrumentos
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pequenos que sao utilizados e de todas as maculas que tentaram fazer 

cm torno da minha imagem e isso e muito ruim, isso nao e bom, nao 

e saudavel emocionalmente, nao e saudavel fisicamente, tanto aconte- 

ceu que eu nao tive uma so fratura, tive duas fraturas, quebrei a perna 

direita e depois quebrei a esquerda e chegaram ao ciimulo de dizer que 

eu nao tinha quebrado nada.

Sobre o circuito de boatos construi'dos sobre a sua vida privada e os precon- 
ceitos sofridos, acrescentou ela:

Fui muito, muito, muito perseguida durante essa campanha. Sofri 

todos os tipos de preconceito, de mentira, de macula, tentaram fazer 

tudo para que a minha imagem fosse totalmente desconstruida ou 

entao construida de forma diferente, construida com a maldade. Ten

taram macular a imagem da mulher, da mae, da profissional, de tudo.

Ao amanhecer do dia no qual a derrota da candidata ja estava selada e como 
uma forma de responder a toda essa “perseguicao” sofrida, o enredo espetacular se 

encerra, eivado de agressividade e ressentimento por parte de sua irma, Marta Me
deiros, que na pagina de seu facebook desabava afirmando que sua irma nao precisa 
de “carguinho de merda” , alem das seguintes observaqoes:

Voce nao precisa disso para viver, esta acima desse covil. E profissional 
renomada e competente, gabaritada e especializada como poucos em 

nossa regiao...Tens do que viver, grapas a Deus e a sua imensa e reco- 

nhecida competencia...Deixe as tetas para os MEDIOCRES MAMA- 

REM...Que se matem e bajulem por um carguinho de MERDA... 

voce foi criada em uma familia HONESTA e de VALORES MO- 

RA1S, que sobrevive de TRABALHO e nao de EMPREGOS...Voce 

tern BERC^O, nao nasceu em um c6cho...Fa<;a valer sua HONRA 

e VALENTIA...Voce e PURA demais para fazer parte desse mundo 

IM UNDO!!!” (Grifos da autora. Consultar: http://www.apalavraon- 

line.com.br/index.php?option=com_content&view=category&la- 

yout=blog&id=28dtemid=128&id_noticia=3287)
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Tal desabafo surge como uma especie de resposta a todas as insinuates so- 
fridas pela candidata durante a sua campanha. A sua irma, ao usar o papel de por- 
ta-voz, na verdade, tenta dizer para a sociedade campinense que sua irma e seria do 
ponto de vista pessoal e como pessoa publica. Nao deixa de ser um triste desfecho 
que novamente escancara e deixa claro a nossa profunda dificuldade de lidar com a 
diferen^a e com a necessaria separa^ao entre o espa$o publico e o privado.

4. CONSIDERA^OES FlNAIS

A recente campanha eleitoral ocorrida na cidade de Campina Grande, nas 
E le ite s  2012, sem duvida, nos ofereceu muitos e importantes elementos para ou- 
tras reflexoes. Dela podemos destacar alguns aspectos importantes: a disputa de duas 
candidaturas femininas contra cinco masculinas, nao so foi algo inedito da historia 
polftica local, como imprimiu visibilidade ao feminino e a disputa por espa<;os de 
poder. Foi algo muito interessante ver e ouvir nao so no guia eleitoral, mas nos de
bates transmitidos pela televisao e na radio, a presenga contundente da mulher.

Foi igualmente muito importante o papel desempenhado pelas redes sociais, 
as candidatas, em particular, trabalharam de forma bastante competente a constru- 
gao de suas imagens publicas, a elas foi dado grande visibilidade midiatica. Ate por- 
que, como ja observado alhures, tais candidaturas surgem com forte possibilidade 

de sairem vitoriosas.

Outro ponto que consideramos importante, para fecharmos as nossas refle
xoes, foi a atualiza^ao da evidente importancia que a vida privada dos candidatos 
tern para o eleitor. A tentativa de “varredura” realizada pelo eleitor para trazer a tona 
a vida intima dos candidatos, e algo que ficou evidente na referida campanha. E 
exatamente essa cobran^a e pre-requisito do eleitor para escolher o seu candidato, 
talvez explique em parte, o sucesso ou o insucesso de certas candidaturas. Quern nao 
passa no crivo da opiniao publica, esta que confunde secularmente no Brasil o que 
e publico e o que e privado, dificilmente logra sucesso. Isso sem falar nas variadas 
m otivates para o voto em determinado candidato. Certa vez, com a nossa mania 
de interpelar as pessoas para saber um pouco mais sobre a sua percepqao da polftica, 
perguntamos: O senhor vai votar em quem? Ao que respondeu: “Em Cassio Cunha 
Lima” e indaguei por que? E ele totalmente conscio de sua escolha respondeu: “por-
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que um dia, passando pela minha rua, foi a minha casa que ele escolheu para entrar 

e tomou cafe preparado por minha mulher” . Com tal resposta e possivel entao de- 

tectarmos a importancia de pensar a pratica politica a luz. da cultura e com o mesmo 

racioci'nio, se justifica as praticas violencas de preconceito e de discriminaqao contra 

a amante de homem casado. A cultura, portanto, e o ambience onde se constroem, 

se refor^am e se perpetuam tais percepqoes e a politica, por sua vez, e pensada, inter- 

pretada e reproduzida segundo tal ambiente pois cultura e politica sao constru9oes 

de um mesmo substrato, de uma mesma ordem, de uma mesma praxis e universo 

simbolico.
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R e l a t e s  de  G en ero  no H orario  E leito ra l :

A nalise de C aso nas E lei^oes 20 12  a Prefeitura de J oao Pessoa

J essica  Feijo

G loria de Lo u rd es F reire  Rabay

I .  A  CAM PANHA NO H O R A R IO  G r ATU ITO  D E PROPAGANDA E LE IT O R A L

O Horario Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) ja tem mais de meio 
seculo de historia na televisao brasileira. Polemizado pelos gastos publicos e limita- 
90 es democraticas, o HGPE constitui um relevante instrumento para o equilfbrio 
da transmissao da propaganda entre candidatos/as numa corrida eleitoral. Ele pos- 
sibilita a propaganda eleitoral dos politicos e de suas agendas, sem a intermedia^ao 
da imprensa e permite uma redugao da influencia economica no acesso ao espa^o 
televisivo.

De acordo com a Lei 9.504/1997 do Codigo Eleitoral Brasileiro, 30 minutos 
sao reservados nos dois turnos da TV aberta, para os candidatos a prefeitura das 
capitais discursarem as segundas, quartas e sextas-feiras. Um terco do tempo e repar- 
tido entre todos os candidatos e dois ter^os, de forma proporcional a presen^a das 
legendas partidarias no Congresso Nacional.

Antes uma adapta^ao singela do radio, com o fim da Lei Falcao em 1986, os 
guias eleitorais assumem um novo rumo na elei^ao presidencial de 1989, quando 
co n ta in  a se profissionalizar ate atingir o nivel atual de superprodu^oes televisivas 
nas maiores cidades do Brasil. Essas altera^oes no “locus" da politica se deram de tal 
forma que a propria retorica do discurso politico passa a se adaptar a midia televisiva 
(LOURENC^O, 2001, p. 2). “Alem disso, o tempo e o dinheiro envolvidos numa 
campanha dentro da midia eletronica tambem e sintoma da importancia atribuida 
a propaganda eleitoral pelos coordenadores de campanhas no mundo todo” (LOU- 
RENQO, 2001, p. 2). Sao mais indicatives de que “a comunicatpao e a cultura de 
massa foram deixando de ser ‘meios’ para se transformarem em ‘ambientes’ funda- 
mentais para a politica contemporanea” (GOMES, 2004, p. 60) e, dessa forma, so 
cresce a necessidade de seu estudo e debate.

No HGPE da atualidade, notam-se problemas como a desigualdade nos re- 
cursos para a produ^ao dos programas, problemas na d istribu te  de tempo entre
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os diversos candidatos e, “de acordo com uma critica quase unanime, o predomi- 
nio das tecnicas de marketing politico que tern pasteurizado o conteudo eleitoral, 
comprometendo sua destinacao inicial, que era gerar o debate politico e esclarecer a 
cidadania” (MIGUEL, 2004, p. 240 e 241).

A crianpa no colo do candidato, os abra<;os as pessoas comuns, o jingle, o 
lema, o discurso emblematico, o apoio de familiares e politicos famosos do partido 
sao elementos bem conhecidos do cidadao e compoem um verdadeiro script dos 
guias eleitorais, que ganham mais eficiencia e significado na conquista do eleitor, 
semelhante ao que Ribeiro (2004) nomeia como fenomeno moderno da “poh'tica 
como espetaculo”.

Essa mudan9a congruente aos movimentos da poh'tica partidaria de massa, 
mencionada anteriormente, que via de regra, atinge o discurso dos principals candi
datos na TV, tambem incentiva “o aplainamento das arestas ideologicas, com a ado- 
9ao de um discurso mais abrangente e mais difuso. Em sintese, o partido ideologico 
cede lugar ao partido catch-alt1" (MIGUEL, 2004, p. 256).

Como esperado, a campanha do Horario de Propaganda Eleitoral Gratuito 
2012, de Joao Pessoa nao se afasta dos modelos “o mundo atual esta ruim, mas 
ficara bom” e o “mundo atual esta bom e ficara ainda melhor” (FIGUEIREDO et 
al., 1998, p. 4), tipicos das retoricas das campanhas politicas de oposipao e situapao 
respectivamente. Mas e valido lembrar que, mesmo com figuras repetidas, a produ- 
9ao do guia se adapta ao momento social, politico e historico e, paralelamente, “o 
enfoque dado pode refletir tanto uma demanda, quanto o posicionamento do grupo 
politico que se representa” (PANKE et al. 2011, p. 3). No caso de 2012, a capital 
paraibana viveu um entrave particular.

De 2011 a 2012, o vice-prefeito eleito de Joao Pessoa, Luciano Agra, na oca- 
siao do Partido Socialista Brasileiro (PSB), estava a frente da Prefeitura Municipal 
desde que o preteito eleito, Ricardo Coutinho (PSB), assumira o Governo do Esta- 
do. O entao prefeito desejava candidatar-se ao proximo mandato com o apoio do 
seu partido e do governador, mas sua candidatura foi rejeitada na conven9ao par
tidaria, quando mais de 70% dos votantes escolheram Estela Bezerra, indicada por 
Ricardo Coutinho para concorrer pelo partido.

42 O termo usado por Miguel (2004), “part>8o catch-all", refere-se a um partido “pega-tudo”, que 
busca atrair os mais diversos pontos de visra, sem uma exigencia ideologica.
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Apos polemicas e debates na midia local sobre possiveis alianqas e candida- 
turas, Luciano Agra rebela-se e sai do PSB. Apesar de continuar sem partido ate o 
infcio de 2013, quando se filia ao Partido Ecologico Nacional (PEN), Agra decide 
apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luciano Cartaxo, e participa 
com entusiasmo do HGPE do petista. A atitude de Agra vai entao de encontro ao 
PSB, antes seu aliado.

Com o rearranjo politico poucos meses antes do inicio da campanha, a ci- 
dade se ve diante de dois candidatos apoiados por politicos (prefeito e vice-prefeito 
eleitos em 2008) que disputavam os creditos de uma gestao municipal com ampla 
aprovacao popular43. O ex-prefeito Ricardo Coutinho, do PSB, entao governador, 
apoiando a candidatura de Estela Bezerra e o segundo, Luciano Agra, na ocasiao pre
feito da capital e sem legenda, ja que recem-rompido com o PSB, apoiando Luciano 
Cartaxo, do PT. Ambos, de posicionamento partidario tradicionalmente progressis- 
tas, culpavam especialmente os maiores adversaries - o ex-prefeito Cicero Lucena, 
do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) e ex-governador Ze Maranhao, do 
Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB), - pelos persistentes pro- 
blemas da administracao pessoense. Por outro lado, Cicero Lucena e Ze Maranhao 
disputavam no HGPE o papel de “verdadeira oposicao”.

Como circunstancia legitima de competiqao, a performance da campanha 
eleitoral produz encenaqoes provisorias, em meio a um dominio de indagaqoes, ate 
que a ordem politica instituida se estabeleca novamente ou se rompa de vez (BAR- 
REIRA, 2008) com o resultado nas urnas. Nesse cenario, surge a preocupa^ao com 
a imagem publica do sujeito politico, aqui entendida como “complexo de informa- 
goes, nogdes, conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer, e que o caracte- 
rizam” (GOMES, 2004, p. 254).

Construir semelhante imagem nao e feito leviano. Envolve a ativaqao de ritos, 
simbolos e discursos que instigam valores e papeis sociais pertinentes a dinamica 
social, como a historica divisao sexual do trabalho. Barreira (1998) afirma que:

43 Para se ter ideia do presti'gio anterior da gestao municipal basta lembrar que Ricardo Coutinho 
recebeu o premio de Melhor Prefeito do Nordeste, concedido pelo Diario do Comercio e Industria 
de Sao Paulo e pelo Instituto Brasmarket, em 2007, e que no ano seguinte, quando se reelegeu a pre- 
feitura de joao Pessoa, em man;o, o Intituto Consult divulgou pesquisa em que a aprovacao da gestao 
atingia 86,17% da populaqao. Este presti'gio se confirmou nas urnas dando ao candidato uma vitoria 
em primeiro turno com 73% dos votos validos. (Fonte: <http://www.fundaj.gov.br/geral/observanor- 
deste/edicaox/textoHermano.pdf>)
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Elaborar a representagao significa construir ao mesmo tempo o representan- 
te, dota-lo da capacidade. Trata-se de um trabalho que envolve atores, cenarios e 
profissionais competentes, capazes de ampliar e fazer emergir os espagos de visibili- 
dade. Nesse sentido, uma campanha poh'tica pode ser percebida como um ritual de 
construgao da representagao envolvendo a apresentagao de prindpios e personagens 
capazes de encarnar os ideais de uma comunicagao entre o campo social e o campo 
politico. [...] Em termos concretos, as diferentes campanhas estao sob a mira do 
bom desempenho, da capacidade de realizar com maestria o dominio da soberania 
(BARREIRA, 1998, p.39).

2. G e n e r o  no  palan q u e

O avango das mulheres no exercicio politico e notoriamente lento. Em todos 
os paises do mundo, a participagao politica feminina ainda e restrita ou mesmo 
nula. Apesar de tantas mudangas socioculturais ocorridas a partir do seculo XX, da 
conquista da igualdade nas leis - decorrencia dos movimentos pela emancipagao 
feminina as mulheres seguem excluidas do poder politico. Historicamente as mu
lheres tern sido relegadas aos cuidados com a casa e ao bem estar da familia, presas ao 
espago privado do lar, ao mesmo tempo em que coube ao homem o espago publico. 
A instituigao desta divisao estaria, segundo Bourdieu (1998, p. 17), “na ordem das 
coisas” , ja que consagra a ordem estabelecida culturalmente e esta “nos corpos e 
nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepgao, de 
pensamento e de agao”.

As mulheres sao “pessoas carentes de poder” (YOUNG, 2000, p. 99 apud 
COSTA, 2012, p. 16), em oposigao aos homens, que, como afirma Rabay (2008, 
2001), sao sujeitos dapolis, espago da liberdade e da democracia, de questionamen- 
to do instituido e do debate publico, porque ambiente natural de igualdade onde 
coexistem os cidadaos nao-submetidos e nao-governados.

Lembram Rabay e Carvalho (2010) que, nesse processo, o campo politico 
se construiu influenciado pelas proprias fronteiras do genero masculino, onde leis e 
codigos foram criados sem a intervengao feminina. Esta situagao reforga a ausencia 
feminina no campo, impossibilitando as mulheres o acesso aos instrumentos neces- 
sarios a plena participagao na politica. Assim, surgiu um ambiente frequentado qua-
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se que exclusivamente por homens, desenvolvendo praticas so por eles exercitadas, a 
ponto do campo ter adquirido uma maneira ou marca peculiar daquele grupo -  um 
habitus, o que resulta numa cultura politica masculina e sexista (RABAY; CARVA
LHO, 2010, p. 38).

Atualmente, as restri^oes do acesso feminino ao campo politico nao sao expli- 
citas, nao e proibido, mas se impoe um certo desconforto atraves de uma permanen- 
te vigilancia de todos os atos, palavras, alian^as. Exige-se das mulheres que ousam 
adentrar no campo e desejam se tornar respeitaveis no interior do grupo a exibic âo 
do acumulo de grande “capital delegado ou heroico”, ou qualidades excepcionais 
valorizadas pelo grupo, pois o capital politico, enquanto capital simbolico, depende 
do reconhecimento dos proprios pares (BOURDIEU, 1998, p. 191).

A presen^a masculina na politica se mostra como algo que dispensa justi- 
ficaqao, evidenciando a for^a da ordem masculina no espacpo publico. Enquanto 
que a presen9a feminina necessita se justificar, se anunciar em discursos que vi- 
sam legitima-la naquele lugar (BOURDIEU, 1998, p. 18 apud RABAY, 1998, p. 
203). Como um grupo minoritario no campo politico as mulheres, afirma Dahlerup 
(1999, p. 147 apud RABAY, 1998, p. 203), precisam provar, por um lado, que, ape- 
sar de serem mulheres, sao iguais aos politicos e, por outro, que sao diferentes e que 
a presen<pa delas no campo pode implicar mudancas.

3. D isc u r so  e  e n d e r e ^a m e n t o

O presente trabalho se propos a estudar o discurso e as representa^oes presen- 
tes no Horario Gratuito de Propaganda Eleitoral pessoense acerca das reiacoes de ge- 
nero. Inspirado pelas ideias de Jodelet, ele foi desenvolvido a medida que compreen- 
demos o guia eleitoral “como uma forma de conhecimento, socialmente elaborado 
e partilhado, tendo uma intera^ao pratica e concorrendo para a construipao de uma 
realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p.36). Assim, buscamos 
analisar que concep^ao das relates de genero o candidato e seu programa transmi- 
tem nas produces do HGPE. Para isso, fizemos uso especialmente de ferramentas 
da Andlise do Discurso e do Modo de Enderegamento.

Como Orlandi (2009), entendemos que o discurso e voltado para a constru- 
cao de sentidos entre locutores — neste caso, entre o candidato e seu publico eleitor. 
“O que se diz nao resulta apenas do objetivo de uma pessoa em informar outra,
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mas principalmente da relapao de sentidos estabelecida em um contexto social e 
historico” (ORLAND1, 2009, p. 60), onde o politico candidato almeja criar uma 
correspondencia com quern imagina ser seu telespectador.

Em Analise dos Textos de Comunicapao, Maingueneau (2004) lista mais 
caracteristicas que condicionam a existencia do discurso, tais como: organi/.acao 
situada para alem da frase; forma de apao sobre outro; interativo e contextualizado; 
regido por normas; e considerado no bojo de um interdiscurso (MAINGUENEAU, 
2004, p. 52 a 55).

De forma complementar a Analise do Discurso, o Modo de Enderepamento 
faz pressupor que o realizador de um produto de comunicapao tern em mente nao 
apenas uma orientapao em relapao ao acontecimento, mas tambem uma orientapao 
em relapao ao receptor, que orienta o modo como se dirigir a ele. Ou seja, e tambem 
a ideia que se faz do receptor que condiciona o que se diz e o modo como se diz. Essa 
orientapao para o receptor e exatamente o Modo de Enderepamento e e ele quern 
fornece grande parte do apelo telcvisivo (HARTLEY, 2001, p. 88 apud MOTA 
GOMES, 2004, p. 91).

Nesse sentido, esta analise reflete acerca de uma posipao no interior das re- 
lapoes e dos interesses de poder e no interior das construpoes de genero para o qual 
esta dirigida (ELLSWORTH, 2001, p. 16) a persuasao do HGPE.

4. O H o r a r io  G ratu ito  d e  P r o pa ga n d a  E le it o r a l  d e  L u c ia n o  C artaxo

Luciano Cartaxo Pires de Sa nasceu em Sousa, Sertao da Paraiba, em 1964. 
Farmaceutico de formapao, ele iniciou sua carreira politica em 1996, como verea- 
dor em Joao Pessoa, pelo PT, e se manteve na Camara Municipal da cidade pelos 
mandatos de 2000, 2004 e 2008. O petista ganhou notoriedade popular e midiatica 
a partir de 2006, quando concorreu ao cargo de vice-governador ao lado de Jose 
Maranhao (PMDB), apesar de terem perdido o pleito eleitoral para a candidatura do 
entao governador Cassio Cunha Lima (PSDB), que foi reeleito. Ainda assim, Mara
nhao e Cartaxo assumiram o Governo do Estado em 2009, quando o Tribunal Re
gional Eleitoral (TRE) da Paraiba determinou a cassapao de Cassio por uso indevido 
de programa social em ano eleitoral. Em 2010, apos um impasse entre seus partidos 
durantes os acordos eleitorais, Cartaxo deixou a chapa de Maranhao, que concorreu 
a reeleipao. Neste mesmo pleito, Luciano foi eleito para a Assembleia Legislativa da
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Paraiba, onde liderou o debate pela candidatura propria do PT a prefeitura de Joao 
Pessoa, em 2012, conquistando a indicacao para disputar o executivo municipal na 
convencao partidaria de 2012.

Luciano Cartaxo conquistou 38,8% dos votos validos no 1° turno e venceu 
a corrida eleitoral pela Prefeitura Municipal de Joao Pessoa (PMJP) com 68,1% dos 
votos validos no 2° turno, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Com 
07 minutos, 0 segundos e 21 centesimos diarios no ar representando a coliga^ao 
“Unidos por Joao Pessoa” (PT / PP / PRB / PPS), foi o segundo em tempo de expo- 
sicao naTV  pessoense, ocupando pouco mais de 23% do Horario Eleitoral, no 1° 
turno. Entre algumas reprises parciais ou totais de programas, Cartaxo apresentou 
20 produces.

O material audiovisual utilizado esteve, a partir da data de sua veiculacao 
na televisao aberta, acessi'vel no site de compartilhamentos YouTube, ate a ultima 
atualiza^ao do trabalho, em julho de 2014. Os videos forneceram subsidios para a 
analise proposta atraves da observagao e analise dos discursos formulados, da forma 
como o candidato se dirigiu ao publico, das pessoas com quern contracenou, das 
caracteristicas do cenario, entre outros aspectos.

A analise buscou significados por traz dos “ditos” e “nao ditos” nos discursos 
politicos, compreendendo-os como produtos situados em um contexto historico e 
social. Devido a necessidade de sintese, sao citadas diretamente apenas algumas das 
falas consideradas mais representativas em rela<;ao ao discurso do candidato durante 
os guias e ao objetivo deste artigo. A escolha levou em considera<;ao as falas que no 
ultimo pleito apontavam para as percep^oes acerca das relates de genero, inclusive 
o interdito da homoafetividade, do papel da mulher na sociedade ou que endere^a- 
vam diretamente a mensagem as mulheres.

5. “U m h o m e m  em  p r im e ir o  lu g a r”

O estilo dos guias eleitorais televisivos trata os generos de forma sutil, sim- 
bolica, tanto na imagem a respeito do politico, como no que se refere ao eleitor e a 
eleitora. Os elementos de enderecamento sao ainda mais sutis. Na propaganda de 
todos os concorrentes a Prefeitura de Joao Pessoa, em geral, e dificil nos depararmos 
com uma fala dirigida a um determinado grupo, pois a propaganda procura atingir
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um publico generico. Ainda assim, Luciano Cartaxo se destaca por trazer uma mar- 
caqao de genero nas produqoes.

Em seu discurso, procura se legitimar perante os telespectadores instigando a 
ideia de um “passado comum e identidade com os trabalhadores”. Identidade que e 
percebida na apresentaqao de sua biografia, com a enfase na imagem de um homem 
carinhoso e preocupado com a fami'lia.

[Locator, em off:] Casado com Maisa Cartaxo ha 13 anos, e pai de 
Matheus, hoje com 12 anos, e de Caio, com oito anos. Luciano rem 

por Joao Pessoa o mesmo carinho e respeito que tern por sua farm'lia. 
(GU1A 01 Luciano Cartaxo 22/08/2012 lmin27s)

A ediqao dos programas e bastante diversificada em tematicas e abordagens. 
As propostas variam entre: moradia e transporte publico; infraestrutura, seguranqa 
e mobilidade urbana; saude e educaqao; combate as drogas e tratamento de depen- 
dentes quimicos; desenvolvimento e geraqao de emprego e renda; funcionalismo 
publico e prioridades na administraqao. Cada produ<;ao tende a estabelecer um tema 
principal do qual podem ser tecidos outros. Como candidato da “situaqao”, os pes- 
soenses entrevistados relatam beneficios da ultima gestao. Entre os quadros mais 
constantes estao: as falas diretas a eleitora e ao eleitor, gravadas de um estudio cujo 
cenario simulava o “escritorio” de Cartaxo; o quadro Luciano & Luciano -  onde o 
entao prefeito, Luciano Agra, e o candidato, Luciano Cartaxo, discutem boa parte 
das tematicas e o apoio do ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT), que inclu
sive participa do quadro dos “Lucianos”.

Durante a campanha, Cartaxo contou com a forte presen^a do prefeito Lucia
no Agra, com a participaqao da presidenta Dilma Rousseff (PT) e do ex-presidente 
Lula, que veio a Joao Pessoa participar de um comicio. As figuras politicas aparecem 
nao so para enaltecer o candidato, como tambem para fazer referenda ao trabalho 
do Governo Federal e da Prefeitura de Joao Pessoa, evidenciando os trabalhos reali- 
zados tanto pelo PT, no Palacio do Planalto, quanto por Agra, na PMJP, enquanto 
asseguram que a administra^ao do Luciano petista representa a continuidade dos 
avanqos (PANKE et al., 2011). O entao prefeito ainda assume a fun^ao de desqua- 
lificar em frente as cameras o PSB, seu antigo partido, e, por conseguinte, o atual 
governador, Ricardo Coutinho, e a adversaria candidata do PSB, Estela Bezerra.
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Como um dos pleiteantes mais recentes na polftica local, desfrutando pela pri- 
meira vez de grande visibilidade, Cartaxo se destaca tambem pelo espa^o dado a sua 
biografia polftica e pessoal e as constantes referencias a familia. O HGPE do petista e 
aberto por sua mae que apresenta o candidato a populapao. O comentario inicial ten- 
ta desarmar o telespectador, habituado aos elogios oficiais, e toma como pressuposto 
a sensibilidade e a amorosidade das maes/mulheres, mostrando tambem o apretpo do 
candidato por sua genitora, ao ceder-lhe a abertura de sua campanha na TV.

[Lucia Cartaxo, mae do candidato:] Se eu for dizer quem e Luciano, 

vao dizer assim, e porque e mae, exagera... Luciano e um nlho, e um 

homem, e um homem. Meu filho e um homem em primeiro lugar 

(GuiaOl Luciano Cartaxo 22/08/2012 0min05s) (grifo nosso)

A segunda frase da mae de Cartaxo foi bastante polemizada em Joao Pessoa. 
Em outras campanhas, a simples repeticao da palavra “homem” dita pela mae de um 
candidato nao soaria tao cheia de significados, como na campanha de 2012. Apesar 
da maioria dos prefeitaveis nao tocar no assunto da homoafetividade durante o Ho- 
rario Eleitoral e quase ignorar o assunto oficial e publicamente durante a campanha, 
a noticia de uma pressuposta homossexualidade da candidata Estela Bezerra (PSB) 
circulou na internet e nos bastidores da campanha e tornou-se uma “arma” para os 
adversaries usarem junto aos mais conservadores. Mesmo sem o ataque direto, os 
boatos sobre a sexualidade de Estela acabaram sendo usados por militantes de diver- 
sos candidatos como forma de desacredita-la.

Sabe-se que qualquer politico no palanque busca apoio para sua candidatura 
e suas propostas. Dessa forma, o que se diz nao deve apenas ser compreendido, pois 
“sao tambem signos de riqueza a serem avaliados, apreciados. E signos de autoridade 
a serem acreditados e obedecidos” (BOURDIEU, 1998, p.53 apud RABAY, 2008, 
p. 190). Pois precisam

conquistar “voz”, presenpa publica, o que pode ser definida enquanto ca- 
pacidade de legitimar seu discurso, conquistando reconhecimento para sua fala e 
antecipando-se a seu interlocutor, quanto ao sentido que suas palavras produzem, 
buscando atender a expectativa do ouvinte em relacao ao falante, no caso, a expecta- 
tiva do eleitor em rekujao a candidatura (RABAY, 2008, p. 190).
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Segundo Orlandi (2009), esse mecanismo que busca legitimar o discurso re- 
gula a argumentapao afetando o modo como se diz, a partir do efeito que deseja 
causar no ouvinte, ou no caso deste estudo no expectador/a. “Este espectro varia am- 
plamente desde a previsao de urn interlocutor que e seu cumplice ate aquele que, no 
outro extremo, ele preve como adversario absolute” (ORLANDI, 2009, p. 39-40).

Pode-se dizer que quem fala tem seu discurso afetado pela “antecipa^ao das 
san^oes do mercado” (BOURDIEU, 1996, p. 65). Estas san^oes, positivas ou ne- 
gativas, sao dadas pelas condicoes de recepcao, que envolvem, entre outros fatores 
contextuais, o prestlgio e a legitimidade de quem fala em determinado campo. Este 
processo assume a forma de uma censura antecipada que influi nao apenas na ma- 
neira de dizer, mas o que pode ou nao ser dito “inspirados pelo desejo de “falar bem” 
do ponto de vista das exigencias do mercado, em nosso caso, o eleitorado” (RABAY,
2008 , p . 190).

Assim, a enfase a “meu filho e um homem em primeiro lugar” pode ser lida, 
no contexto das eleiĉ oes de 2012, em Joao Pessoa, como uma declara^ao da mas- 
culinidade / heterossexualidade de Luciano Cartaxo frente ao pressuposto “desvio” 
sexual da concorrente. A sequencia do programa com a enfase na relagao familiar 
de Cartaxo corrobora essa ideia. A produpao constroi uma imagem do “candidate 
ideal” diretamente relacionada a uma performance do “homem de verdade”, filho 
dedicado, pai de fami'lia e marido exemplar. Construq:ao perceptlvel atraves do cena- 
rio de onde Luciano fala a populaqao, onde e posslvel visualizar um retrato da fami'
lia na maioria das cenas transmitidas. Referencias que sedimentam a imagem de um 
homem familiar, num lar heteronormativo, amoroso e preocupado com a fami'lia.

Desse modo, o programa reafirma conceppoes cristalizadas na sociedade do 
que seja o bom politico, o homem publico, pois recorre a princi'pios legitimados na 
sociedade que valorizam um tipo de fami'lia constitulda por um casal heterossexual e 
seus filhos. E uma retomada da “ordem das coisas” (BOURDIEU, 1998, p. 17), que 
delimita um papel especi'fico para o homem e para a mulher na sociedade. Por outro 
lado, num contexto social que tem cada vez mais admitido a participagao da mulher 
no campo politico, os hornens tambem passam a incorporar valores e comporta- 
mentos tidos como femininos quando os consideram capazes de gerar dividendos 
politicos, como o “cuidar” da fami'lia.

Mesmo percebendo como uma pratica comum aos principals candidates, a 
atitude e especialmente notada na produ^ao de Luciano Cartaxo, ja que essa candi
dature -  juntamente com a concorrente do PSB - se coloca a esquerda no contexto
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das correntes poh'ticas em disputa. O uso de referencias ao candidate “homem em pri- 
meiro lugar”e mais forte nos programas iniciais do horario eleitoral e vai se diluindo 
com o passar das semanas, ainda que seja lembrado nos ultimos. No programa da 
noite do dia 1° de outubro, nas vesperas das elei^oes, por exemplo, o eleitor assiste 
Luciano receber mensagens da mae, da esposa e do filho, seguida de um depoimento 
emocionado do petista.

Em campanhas cada vez mais dispendiosas, como as que acontecem na atuali- 
dade, marqueteiros e outros profissionais planejam cada cena, assim o fato de o pe
tista ter sido o candidato que apresentou mais referencias verbais e endere^amentos 
ao publico feminino nao pode ser pensado como fruto do acaso. Cartaxo demonstra 
que apesar de “homem emprimeiro lugar”, nao esquecera as preocupa<;6es domesticas 
e familiares das mulheres, desde as sauda9oes rotineiras “minha amiga, meu amigo” e 
varia^oes, que se repetem do primeiro ao ultimo programa. Alem disso, as mulheres 
estao presentes em toda programa9ao, ao lado dos homens, em clipes e vinhetas e 
entre os personagens entrevistados, populares ou nao. Um exemplo e o quadro “Eu 
tambem sou Luciano”, que em algumas versoes so mulheres aparecem:

[Varias mulheres se sucedem na fala:] Nos, mulheres, / vamos votar 
em que pensa na gente. /Em quern se compromete a solucionar os 

nossos problemas. /Em quem tern condi^oes de dar uma vida digna 

aos nosso filhos. /Nos, mulheres, /vamos votar em quem vai criar um 

hospital so para nos, mulheres. /Em quem vamos ajudar a governar/

[Maisa Cartaxo, esposa do candidato:] para criar projetos que benefi- 

ciem todas nos, mulheres

[Luciano Cartaxo:] E eu garanto, o nosso governo tera mais progra

mas voltados para as mulheres de toda a nossa historia. (GUIA 04 

Luciano Cartaxo 27/08/2012 4min26s)

[Cidada:] Eu voto em Luciano Cartaxo para prefeito de Joao Pessoa 

porque ele tern compromisso com a igualdade racial, e do PT e vai 

trabalhar em sintonia com a presidenta Dilma. (GUIA 11 Luciano 

Cartaxo 12/09/2012 03min26s - Quadro “Eu tambem sou Luciano”)
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As mulheres pessoenses que aparecem no HGPE manifestam conquistas e 
anseios relacionados a elas, a familia (seguran<;a) e aos filhos (creches e escolas), ou 
a sociedade como um todo. O pessoense assiste Cartaxo e Agra endere^arem uma 
proposta de criaqao de mais creches a mae que trabalha (Guia 05 Luciano Cartaxo 
29/08/2012). O candidato retoma um papel historicamente atribufdo a mulher, o 
de preocupar-se com todos, sem colocar o homem na equaqao. Essa relaqao entre as 
propostas ligadas a familia e as mulheres da a entender que, apoiando a familia, o 
direito das mulheres estaria garantido (FREITAS, 2013).

Luciano Cartaxo e ainda o unico a dedicar o tema principal de um guia as 
mulheres. A 15a produqao do candidato possui elementos comuns ao seu HGPE 
como um todo, a diferenqa esta justamente no endereqamento, que aparece nos 
vocativos, na propria representa^ao delas, o “nos, mulheres” mais frequente e nos 
tons de roxo despontando aqui e acola, ao inves do tradicional vermelho PT. Com o 
destaque para a saude, especialmente materna, fala tambem de empregos, habita^ao, 
educaqao e seguranqa.

6 . CoNSIDERA^OES FINAIS

A analise do HGPE das ultimas eleiqoes municipals da capital paraibana, em 
especial, a produ<;ao televisiva do guia eleitoral do PT, permite refletir sobre as con- 
trad icoes deste campo e indica um paradoxo na propaganda televisiva do candidato, 
pois apesar de reconhecer a demanda por equidade de genero, traz uma representa- 
?ao em geral de “mulher” e “homem” presos a valores que perpetuam a subordina^ao 
daquela, a medida que reitera sutilmente o “lugar comum” da mulher, entre a preo- 
cupaqao com a casa e os filhos, e do homem, entre o trabalho na rua e a vida publica.

Se por um lado a afirma^ao do candidato ser um “homem em primeiro lu
gar”, sugere a sua heterossexualidade, no contexto das eleiqoes de 2012, em Joao Pes- 
soa, sugere tamhem que ele e o melhor candidato, um candidato “natural” ao cargo, 
ja que o homem e o candidato em primeiro lugar ao espaqo publico, reafirmando 
a dicotomia entre o publico e o privado, respectivamente pensados como espacos 
de homem e de mulher. Entretanto, essa nova versao de “homem” assimilou a sua 
imagem publica qualidades historicamente atribuidas a mulher, agora como o pai 
carinhoso e cuidadoso.
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Muito alem da defesa do “cabra macho”, resta saber se essa “sensibilidade” 
associada a Luciano Cartaxo na campanha 2012 pode significar que os valores tidos 
como femininos estao conquistando prestigio a ponto de gerar mudan^as na forma 
dos homens se apresentarem na poh'tica.
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C O N T R IB U K JO E S TEORICAS PARA O EN TEN D IM EN TO  

DO FEM IN IN O  NA POLITICA '

C o s m a  R i b e i r o  d e  A l m e i d a

I. Intro duijao

No presente artigo propomos uma reflexao teorica sobre a participa^ao da 
mulher na poh'tica. E para entendermos a participa^ao do feminino em um espa- 
90 culturalmente masculinizado, tal qual a poh'tica, devemos discutir aspectos que 
perpassam pelos argumentos do papel da mulher na sociedade, bem como a cultura 
desta. Para isso, auroras como Joan Scott (1995) e Lucia Avelar (2001) contribuiram 
imprescindivelmente para discussao sobre os papeis sociais designados a homens e 
mulheres na sociedade.

Neste sentido, imaginarmos a figura feminina, que durante muito tempo fora 
marcada pelo estereotipo do sexo fragil, inserir-se em ambitos de poder assim como 
a pratica poh'tica, levaram muitos pesquisadores a discutirem a participa9ao da mu
lher na poh'tica. Como de fato a mulher, detentora de “limita9oes” que a sociedade 
lhe impoe, chegara a um status de poder social que em seculos anteriores era quase 
que impensavel na sociedade?

Neste sentido, autores como Wilson Gomes (2004), Irlys Barreira (2008), 
nos levam a entender o espa9o da poh'tica enquanto lugar da construqao de imagens 
publicas. Como esta imagem se constroi e como se concretiza. Momento em que 
se torna imprescindivel refletir o conceito de habitus e capital politico de Bourdieu 
(1998), bem como a leitura sobre a domina^ao masculina proposta pelo autor. Este 
de fundamental importancia para o entendimento das praticas (re)produzidas no 
social. Ja a Sociologia de Simmel (2001) tambem se faz presente na medida em que 
sua teoria aporta que a diferen9a das praticas sociais existentes entre o homem e a 
mulher acontece por motivos mais profundos alem da cultura.

Neste caso, a diferen9a entre o homem e a mulher tern na visao de varios 
autores uma importante contribui9ao para se entender o processo de naturalidade 
das praticas sociais. Pensar a crescente participa9ao feminina neste ambito de poder 
e seus comportamentos nas campanhas eleitorais locais, nos leva a tentar entender: o 
porque das mulheres na poh'tica discursarem com a afirma9ao de genero? Por que em 
momentos de lutarem pela aceitaqao publica a maior parte das candidatas afirmam
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a conduta feminina do ser mae, esposa, vitoriosa, trabalhadora, honesta? Serao estas 

qualidades intrinsecas a figura feminina?

Assim, e pertinente questionarmos: como as mulheres constroem a sua ima- 

gem publica? Como fizeram uso de seus discursos para criar uma “especificidade do 
feminino”? Como e em que medida seus discursos buscaram construir uma singu- 

laridade do feminino? Embora a resposta para estas questoes nao seja o objetivo do 
presente artigo, sao pertinentes em decorrencia da rela^ao que existe diretamente 

com a posi^ao da mulher na sociedade e seus desdobramentos.

2 . E n TR E  OS LAtJOS d a  p o l i 't i c a : a  p r e s e n ^ a  d a s  m u l h e r e s

Entender o processo de como as mulheres se inserem no campo da poli'tica, 
particularmenre no executivo, e como constroem a imagem publica enquanto “mu

lher poli'tica”, ou seja, reafirmando a identidade do feminino em seus discursos, e 
um dos motivos que levam varios pesquisadores a tentar entender o processo desta 

presen<;a, em paises ou regioes patriarcais como o Brasil.

Para Lucia Avelar (2001), uma das estudiosas sobre a participagao e o papel 

da mulher na poli'tica, as mulheres constroem suas imagens publicas e legitimam 
uma especificidade buscando diferenciar-se dos homens por meio da singularidade 
de genero, ou seja, da afirma<;ao de que existiriam nelas certos atributos diferencia- 

dores em rela<;ao aos homens, tais como: meiguice, afetividade, sensibilidade, efi- 
ciencia domestica, maternidade. Nestes termos, a ascensao das mulheres nos espa^os 
de poder seria marcada por uma nova tessitura cultural, inaugurando-se, talvez, uma 
“nova forma de exercer a poli'tica”.

A historia poli'tica no Brasil mostra que o numero de figuras no poder e 
prcdominantemente masculino, e que o cspa^o politico e ainda pouco acessivel as 
mulheres. Porem, o que se constata na atualidade e um crescimento paulatino da 
presen^a feminina na poli'tica44.

44 A luta das mulheres pela participacao em “espacos de poder” nao se deu por acaso. O marco inicial 
desta presem;a na poli'tica foi em 1932 quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, mesmo que 
de forma restrita, pois quern poderia exerce-lo eram aquelas casadas que tivessem autorizacao do esposo 
ou as viuvas e solteiras com renda propria. Mesmo assim, nao eram obrigadas a votar, apenas os ho
mens. Porem, somente em 1946 o voto feminino passou a ser obrigatorio no Brasil (AVELAR, 2001).

Intersf.^oes kntre Poli'tica, M i'dia e Tecnologia:
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Algumas pesquisadoras 45 sublinham que as mudampas sociais, culturais e po- 
liticas dao enfase a participa^ao das mulheres, porque entre estas mudan^as estao as 
novas estruturas familiares, a ruptura de um padrao patriarcal, o mundo do trabalho 
e as conquistas femininas.

Porem, ainda existe uma forte tendencia no campo da poh'tica por parte das 
mulheres de afirmarem sua identidade enquanto genero. O discurso existente nestas 
candidaturas afirma a assertiva de que as campanhas eleitorais priorizam a discussao 
de genero, a conquista de liberdade e identidade (BARREIRA, 2008).

Neste caso, o discurso feminino se caracteriza por uma constru^ao discursiva 
que se volta para o “ser mulher”, ao pioneirismo de “ser mulher candidata”, enquan
to o discurso masculino volta-se para o discurso conservador da for^a, da capacida- 
de, da vitoria. Consequentemente, a mulher durante as campanhas eleitorais preo- 
cupa-se em desconstruir valores negativamente estereotipados durante a historia, 
como: mulher inadequada para a pratica poh'tica; mulher dona-de-casa e portadora 
de talentos para ser dona de casa, esposa e mae; incapaz, portanto, de assumir cargos 
politicos. (BARREIRA, 2008)

Simmel (2001, p. 84) afirma que e preciso ter cuidado para distinguir entre 
os papeis sociais dos homens e mulheres na sociedade, que por sua vez naturalizou 
a forma de separar a fun^ao de cada um e a conditio que exerce no social. Tal so
ciedade “consideramos instintivamente cada mulher em funpao de puras categorias 
femininas, e cada homem segundo puras categorias masculinas”. Continua o au- 
tor neste raciocinio quando argumenta sobre o espapo domestico visto socialmente 
como instintivamente feminino, e culturalmente um espa^o que a impediu de pro- 
gredir, a limitou socialmente:

Ora, houve e ainda ha, em parte pelo menos, uma so e unica profissao 
desse genero, revestida da mais elevada significa?ao cultural, plena- 
mente autoctone ao mesmo tempo, no seio da natureza feminina. 
Falo da economia domestica. A gestao domestica, com sua incomen- 
suravel importancia para o conjunto da vida, e a grande contribui- 
$ao cultural da mulher, e a casa traz inteiramente sua marca; suas 
capacidades e interesses, sua afetividade e sua intelectualidade, toda 
a rltmica de seu ser forneceram, ate aqui, uma cria^ao de que so ela

45 Pesquisadores como Lucia Avelar (2001) e June E. Hahner (2003) sublinham que no Brasil o pro- 
cesso de desenvolvimento capitalista foi um dos fatores que contribuiu para a efetiva participai;ao da 
mulher na sociedade, no mercado de trabalho e na poh'tica.
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e capaz. [...] Foi preciso que se tornasse duvidosa a evidencia dessa 

profissao para que se colocasse o problema do acesso das mulheres aos 

trabalhos culturais.

A imagem das mulheres ficou rmiito tempo restrita ao espago domestico, momento 

em que o espago publico a elas foi “excluido” . N o espago domestico as mulheres reproduzem 

a ordem social atraves da familia, o ritual familiar celebra e perpetua os lagos de parentesco, 

sendo responsavel pela projegao da imagem da familia para a sociedade.

Estudos revelam que enquanto candidatas, durante as campanhas eleitorais, 
na tentativa de construirem o seu proprio espago e demarcarem diferengas com rela- 
gao aos homens, muitas mulheres discursam com a linguagem da solidariedade, da 
emogao, do afeto, como uma estrategia discursiva ou nao. Os discursos, geralmente, 
fazem alusoes a um “ser mulher”, como uma caracteristica que diferencia estas mu
lheres do sexo oposto. Como formula Irlys Barreira (2008, p. 46) ao mencionar a 
construgao enunciada pelo ‘“nos mulheres’ que revela um modo especffico de fazer 
poh'tica, utilizando como referenda espagos de identificagao baseados em uma con- 
digao de genero”.

Simmel (2001, p. 86) afirma que as mulheres encontram-se diante de um 
dilema: “ou elas abandonam o que elas mesmas sao, ou elas abandonam o trabalho 
cultural produtivo”. Se elas renunciam o que elas sao em detrimento do trabalho, os 
atrativos da alma feminina passam por alguma mudanga. “Quando se acreditou que 
as profissoes privariam tao pouco as mulheres de sua feminilidade quanto haviam 
privado os homens da sua virilidade, esqueceu-se o porque desse fato: ditas ‘profis
soes’ eram a priori de essencia masculina”.

Ao se discudr a importancia feminina nos espagos de poder sao levantadas 
questoes que perpassam pela formagao dos papeis sociais moldados entre o sexo 
masculino e o sexo feminino, em que muitas vezes podem estar escondidas sobre a 
justificativa e importancia da mulher na vida poh'tica. Pinheiro (2007) acredita que 
a ideia de defender a presenga feminina na poh'tica baseia-se na logica da politica de 
presenga, na crenga de que as melhores representantes para populagao feminina sao 
elas proprias. Aliado a esse fato surge a percepgao de que a participagao feminina re- 
presentaria uma “ruptura” com a poh'tica tradicional desenvolvida pelos homens, em 
que uma formagao moral diferenciada, voltada para etica e honestidade, imprimiria 
a vida poh'tica maior respeito e credibilidade, como tambem incluiria na agenda
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polftica temas considerados importances mas negligenciados por quern ja ocupa tal 
espa^o.

Entretanto, as representa^oes de que caberiam as mulheres se inserir na po- 
lftica para altera-la, sendo elas consideradas “puras” para assumir cargos politicos, 
imobilizam imimeras possibilidades de compreender as transforma^oes na esfera 
polftica, impulsionadas pela entrada desse novo agente politico. Pinheiro (2007, p. 
2 1 ) assevera que nao ha nada que garanta que a maior presempa feminina signifique 
maior defesa dos interesses femininos. Pelo contrario, por essa logica ocorre a natu- 
ralizaipao de um fenomeno que e socialmente construfdo e mesmo que demonstrem 
maior participa^ao em areas de maior vulnerabilidade da sociedade e aos papeis 
que exercem dentro da esfera privada, nao significa absolutamente que exista uma 
vocaipao inata.

Centralizar a analise da ocupa^ao e pratica feminina apenas sob a otica das 
concepcpoes exclusivamente de genero, permite deixar de considerar alguns compo- 
nentes relevantes para construipao da identidade dessas mulheres, como: a filiacpao 
partidaria, sua trajetoria polftica e sua insenpao dentro do campo politico que obede- 
ce a regras especfficas. A ocupacao em espaipos de poder tanto para homens quanto 
para mulheres devem estar tambem relacionados a estrutura dos espa^os, a for^a 
polftica, a capacidade em angariar votos, as posigoes que ocupam no campo. E tais 
condicionantes revelam se este ou aquele tern ou nao capital politico necessario para 
exercer a polftica.

O conceito de genero, formulado pelas feministas da decada de 1970, pode 
ser considerado como um grande facilitador para o entendimento dos questiona- 
mentos sobre a posigao da mulher na sociedade, “desnaturalizando” o que na verda- 
de e socialmente construfdo. Ou seja, “a criaipao inteiramente social de ideias sobre 
os papeis adequados aos homens e as mulheres” (SCOTT, 1995). Mas, refletir sobre 
a posifao da mulher na polftica apenas pela argumenta^ao de genero limita o olhar 
para o conjunto simbolico que eiva a cultura do indivfduo na sociedade. Para Scott 
(1995) podemos identificar dois aspectos importantes na defini^ao de genero: pri- 
meiro, a ideia de que o biologico nao e capaz de explicar os diferentes comporta- 
mentos de homens e mulheres, pois sao produtos sociais, aprendidos, internalizados 
e reproduzidos; e segundo, a existente distribuifao desigual de poder entre os sexos. 
Este ultimo comunga com a enuncia^ao de Bourdieu (2011) ao afirmar que o corpo, 
enquanto diferen^a de sexo, e enunciador das diferen^as das praticas sociais.
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Sobre a reprodu<;ao das praticas sociais e alimenta^ao dos simbolos e a<;oes 
internalizadas nos indivi'duos, Bourdieu chamou de habitus aquilo que equivale aos 
princfpios geradores das diferentes praticas, que se encarnaram no corpo como um 
sistema. Ou seja, os comportamentos e as condutas dos sujeitos sociais sao influen- 
ciados por esse habitus, que e um conjunto de apoes que permitem aos indivi'duos 
manterem a organizatpao social, isto e, manterem a ordem social vigente. Assim, 
relata o autor:

Como sistema das disposi^oes socialmente constituidas que, enquan- 

to estruturas estruturantes, constituent o princi'pio gerador e unifi- 

cador do conjunto das praticas e das ideologias caracteristicas de um 

grupo de agentes. (BOUDIEU, 2005, p. 191)

Desta forma, e interessante ressaltar que os conceitos de habitus e de genero 
estao interconectados uma vez que o primeiro acaba sendo responsavet pela repro- 
dupao do segundo. Por possufrem as mulheres um processo de vivencia diferenciado 
dos hoinens, tentam romper com a estrutura na qual foram inseridas e passam a 
reivindicar o direito de ocupar um cargo de poder no espapo publico. Para isso, 
precisam construir aquilo que Bourdieu (1996) definiu como capital politico ou 
capital simbolico, aquilo que e reconhecido socialmente pela crentja ja difundida na 
consciencia da sociedade.

Neste sentido, as mulheres “politicas” estao em situacao desigual aos homens 
por historicamente ter menos acumulo de capital politico. O baixo acumulo deste 
capital pode limitar as possibilidades de ascensao das mulheres na carreira politica. 
Este seria fundamental a medida que indica reconhecimento social que apenas al- 
guns indivi'duos teriam acesso. Como assevera Pinheiro (2007, p. 47:) “e necessario 
capital politico para se ascender na carreira, e a ocupacjao de cargos de mais alta hie- 
rarquia no campo politico contribui para a amplia^ao desse tipo de capital”.

A construgao de simbolos e estrategias discursivas nas candidaturas femininas 
revela que as mulheres nao entrant na vida politica de lorma silenciosa, ou seja, 
elas reivindicam a sua plena capacidade para a fun^ao politica em contraposi^ao 
aos preconceitos revelados pela historia, tentando desmembrar a associa^ao negativa 
de genero ao desempenho politico. As candidaturas femininas em compara^ao as 
masculinas tentam construir uma legitimidade, colocando sua constitui^ao politica 
a uma especie de provapao de competencia (Barreira, 2008).
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Sabe-se que a pratica polftica encontra-se grandemente transformada em uma 
luta pela imposigao da imagem piiblica dos atores politicos, assim como de uma 
competigao pela produgao de uma percepgao piiblica de quais sao os interesses e 
quais sao as pretensoes que se exprimem na cena politica.

O campo da polftica esta permeado por dois fenomenos: a polftica de ima
gem e a polftica de espetaculo. Fenomenos estes que redefinem a forma de fazer 
polftica, enquanto representagao simbolica e determinam de que maneira os ato
res 46 politicos se direcionam. Influenciando a maneira como os mesmos constroem 
a sua propria imagem e definem a sua identidade na pratica polftica, o seu capital 
politico. Esta e definida como uma luta pela imposigao de imagens publicas de atores 
piiblicos. Uma competigao pela fabricacao da percepgao piiblica, dos interesses e 
das aspirates que se apresentam na polftica. Este habitus significa que as atividades 
polfticas estao associadas a criagao e a circulagao de imagens, consequencia da “ne- 
cessidade” delas.

A polftica de imagem e entendida como “a pratica polftica naquilo que nela 
esta voltada para a competigao pela producao e controle de imagens publicas de 
personagens e instituigoes polfticas” (GOMES, 2004, p. 242). E um fenomeno que 
tern como ponto central a construgao da imagem piiblica e esta permeado por um 
jogo de papeis, de status, de posigoes relativas e de valores sociais. A construgao dessa 
imagem esta ligada a um manuseio apropriado de informagoes. E uma construgao 
cognitiva, que possui correspondencia com os valores que estao presentes em uma 
determinada sociedade.

A imagem piiblica e um repertorio construfdo coletivamente, por represen- 
tagoes sociais, ou seja, e uma imagem coletiva, que nao se constitui de apenas uma 
expressao, mas de uma grande variedade delas. E um somatorio de experiencias vi- 
vidas e que precisam ser compartilhadas. A construgao de uma imagem piiblica esta 
ligada a um complexo de informagoes, de nogoes, conceitos que uma determinada 
coletividade partilha e que tern como objetivo caracterizar um sujeito culturalmente. 
Sendo assim, o ator politico e estabelecido como uma personalidade, um persona- 
gem que existe para si, mas que tambem possui uma forma de existencia exterior, 
uma existencia que e representacional, ligada a uma imagem cultivada. Estas agoes 
sao as praticas estruturadas e estruturantes da sociedade, pois

46 Utilizamos o termo atores com base na leitura de SWARTZENBERG (1978) quando sublinha a 
ideia de que os politicos atuam em publico como personagem que representa o simbolico, atraves de 
valores morais pertinentes na sociedade o qual esta inserido.
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e enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunica- 

^ao e de conhecimento que os sistemas simbolicos cumprem a sua 
fun^ao politica de instrumentos de imposi^ao ou de legitimapao da 
dom inate (BOURDIEU, 2011, p. 11).

Consequentemente, a partir de tais representacoes pelo conjunto simbolico, 
torna-se “natural” acreditar que a mulher e incapaz de realizar atividades tidas na- 
turalmente como masculinas, tais como os negocios, a politica, a economia. O sexo 
fragil precisaria de um ditador de normas e regras, determinados pelo sexo mais viril, 
forte e protetor, considerados superiores. Sendo assim, a construpao do ambito mas- 
culino e a propria norma, e passa a ser a realidade objetiva. Esta por sua vez torna-se 
subjetiva atraves das instituipoes formais e formadoras da consciencia da sociedade, 
como se fosse inquestionavel.

As mulheres, segundo a teoria de Bourdieu (2011), so podem ser vistas como 
objeto, como um simbolo cujo significado se constitui fora dela e contribui para per
petual' o capital simbolico a favor da figura masculina. A “dominapao masculina” se 
efetiva atraves do processo simbolico, da violencia simbolica, cujo poder masculino 
se impoe e age com sua propria forpa atraves das relapoes sociais. Esta naturalizapao 
do poder masculino se daria atraves do corpo enquanto espapo de representapao de 
poderio sobre o feminino. Forpas estas separadas pelo fator biologico, pelo sexo, 
cristalizadas nas formas de pensamento do individuo atraves das proprias apoes.

(...) O principio da inferioridade e da exclusao da mulher, que o sis- 
tema mitico -  ritual ratifica e aniplia, a ponto de fazer dele o prin
cipio de divisao de todo o universo, nao e mais que a dissimetria 
fundamental, a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumento, 
instaurada entre o homem e a mulher no terreno das trocas simbo- 
licas, das relates de produ^ao e reprodu^ao do capital simbolico. 
(BOURDIEU, 2011, p. 55)

Diante desta “maquinapao” em que homens e mulheres politicos lutam para 
conquistar uma imagem, em que as mulheres tentam se impor de forma a causar 
uma ruptura de preconceitos historicos, continuam se comportando da mesma ma- 
neira, de forma a reproduzir os mesmos atos. Ou seja, as mulheres que tanto lutaram 
pelo seu espapo se comportam conforme o sistema estruturante. O que nos faz lem-250
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brar a ideia de Simmel quando questiona a validade do movimento pela participagao 
feminina nos varios setores de poder da sociedade.

Simmel (2001), ao contrario das feministas evidentemente, defende a ideia 
de que o movimento das mulheres nao valoriza o significado que vai alem do set, 
a felicidade, a pessoalidade, a liberdade. No sentido de que o movimento feminista 
visa tais mulheres em luta apenas como sujeitos sociais e nao como individuos deter- 
minados. Sendo assim, a luta do feminismo e limitada em detrimento de interesses 
pessoais, restritas a sua posigao enquanto mulheres, e nao em busca de algo que 
ultrapasse a “esfera pessoal” .

Ainda segundo Simmel a emancipagao do feminino foi uma contribuigao a 
cultura objetiva, indagando o seguinte: O que significa este movimento feminista? 
O que ele vem transformar? E possivel trazer este mundo de modo nao separado? E 
continua fazendo a seguinte afirmagao:

Nao vejo levantar-se em parte alguma a questao do valor cultural su- 

pra-pessoal e supra-social desse movimento, a questao de suas ener- 

gias propriamente criadoras, capazes de aumentar o fundo dos valores 

espirituais. A luta feminista e travada, beneficiando particularidades, 

nao supera a esfera espiritual (SIMMEL, 2011, p. 68).

Apesar das transformagoes sociais que levaram as mulheres ao mercado de 
trabalho, ao acesso a educagao, a independencia financeira, a participagao em espa- 
90s de poder como a politica, Simmel acredita que falta o valor da alma, pois tais 
“avangos” permanecem na superficialidade.

O referido autor ao passo que afirma que nao tern interesse em discutir o 
conceito de cultura, projeta uma determinada critica em relagao ao mundo objetivo. 
Para ele cultura se configura como educagao, formagao do indivfduo, cuja realidade 
se encontra de forma particular no sujeito, a cultura subjetiva; por outro lado, en
quanto existe este indivfduo ja formado, ha uma cultura objetiva existente indepen- 
dente da manifestagao deste sujeito, tais como a lingua, a arte, a moda. Esta diferen- 
ga entre a cultura objetiva e subjetiva leva Simmel a questionar se vao surgir novos 
movimentos de mulheres a partir daqueles que ja existiram, ou vao permanecer com 
as mesmas estruturas de contetidos, com as mesmas produgoes. Tais indagagoes, nao
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significa que o movimento feminista nao tenha influencia positiva para as proximas 
decadas, ao contrario, estes movimentos influenciariam o futuro da sociedade.

A cultura enquanto conceito e controversa nestas duas particularidades dis- 
tintas: subjetiva c objetiva. A primeira se construiu e coage os sujeitos para a a?ao, a 
segunda esta restrita a a<;ao por meios de usos pessoais sem perceber necessariamente 
a reciprocidade da intera^ao. Isto nos faz questionar: como as mulheres na luta por 
direitos adquirem praticas sociais, pelos costumes ou pela forma impessoal de corn- 
portamento? Sera que elas nao tern opiniao, nao tern estrategia de agao e reatpao, 
interesses proprios?

Simmel (2001, p. 70) defende que a cultura nao e assexuada, ao contrario, 
ela e masculinizada, e segundo ele e importante que as mulheres se insiram nesta 
cultura objetiva, pois

a industria e a arte, o comercio e a ciencia, a administrate) civil e a 

religiao foram cria^ao do homem, e nao so apresentam um carater ob- 

jetivamente masculino, como ademais, requerem para a sua efetuato 

repetida sent cessar, forqa especificamente masculina.

O autor acredita que a mulher poderia contribuir para esta cultura racional 
e objetiva, desde que aceita, para realizar trabalhos que os homens sao incapazes, 
pois estes sao destitufdos da leveza feminina. Tais mulheres contribuiriam para a 
sociedade transformando-a e enriquecendo-a. Logo, a cultura objetiva torna-se in- 
completa se nao complementada com a cultura subjetiva. O exemplo que Simmel 
propoe diz o seguinte:

A questao que colocamos e de saber se as medicas, alem de um au- 
mento do bem-estar ftsico e moral, proporcionarao alguma melhoria 
da cultura medica impossivel de se realizar por meios masculinos. 

Ora, pode -  se efetivamente esperar tal coisa, parece-me dado que 
o diagnostico e a terapia dependem, ambos, numa parte desprezivel, 
da capacidade de sentir o estado do paciente. Os metodos de exame 

clinico tidos como objetivos logo se esgotam, se nao forem comple- 
tados por um conhecimento subjetivo do estado do doente e de seus 

sentimentos, seja esse conhecimento imediatamente instintivo, seja 
mediatizado por manifestaqoes quaisquer. (SIMMEL, 2001, p. 76)252
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E importante ressaltar que o indivfduo que Simmel coloca nao e apenas este indi- 

vi'duo coletivo, que age junto com os outros, e, alem deste, o indivfduo de maneiras proprias 

que age no casual, sem saber o que lhe espera apos suas a<;6es. Pois este sujeito social se refaz 

de forma permanente, uma vez que ele e corpo e espfrito.

Assim, a humanizaqao, o colocar-se no lugar do outro, partiria mesmo da mulher 

segundo o autor. Pois, somente ela seria portadora da sensibilidade que o homem nao e capaz 

de ter e ser. Trata-se de estabelecer uma divisao do trabalho, distribuir as funcoes, sem que 

uma sobreponha a outra.

A divisao do trabalho significa que o sujeito e separado da a^ao do trabalho, 
ou seja, um contexto impessoal, objetivo, racional. E para Simmel (2001) a mulher 
nao participa desta divisao social do trabalho por que ela “e linica”, sua conduta esta 
voltada mais para o subjetivo. E como se elas nao conhecessem as formas externas 
que levam o indivfduo a agir de determinada maneira, por isso que ficam mais faceis 
de entrarem no meio externo, destitufdas das “desonestidades”. Sublinha o autor:

A maravilhosa rela^ao que a alma feminina ainda parece manter com 

a unidade intacta da natureza e que cria a distin^ao entre a formula 

global de sua existencia e a do homem multicindido, diferenciado, 

dissolvendo-se no seio da objetividade, essa fabulosa rela^ao separa-a, 

justamente, tambem do que e o trabalho de nossa cultura, o qual se 

baseia na especializacao fatual (SIMMEL, 2001, p. 73).

Mesmo que sejam dados as mulheres os offcios masculinos, elas perderiam a 
criatividade de seu proprio trabalho cultural, momento em que seriam comparadas 
aos homens devido as suas formas interiores. Nao se exprimiriam com originalidade, 
apenas repetiriam papeis, que nao estariam dentro das suas formas originais. E como 
se as mulheres agissem fora do padrao cultural, fora das categorias, designados a elas. 
(SIMMEL, 2001)

3- C O N S ID E R A ^ O E S  F lN A IS

Este texto tratou de algumas ideias sobre alguns elementos relacionados aos 
papeis sociais atribufdos a homens e mulheres para tentarmos entender as hipoteses
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sobre a tfmida e singular participant) do feminino na politica. De fato, esta tematica 
merece ser analisada e articulada de forma profunda na perspectiva de varios autores 
que trabalham o tema do feminismo, de genero e das relates de poder, dentre ou- 
tros fatores do simbolico.

Nosso objetivo foi refletir sobre a presen^a da mulher em um espa<;o consi- 
derado na sociedade como masculino: a politica. Esta por sua vez, culturalmente 
“dominada” por homens ha seculos; chama aten<;ao na atualidade pela presen^a ativa 
das mulheres, mesmo que lentamente. Outro fato que chama aten^ao e no Estado 
da Paraiba: regiao tambem de raizes patriarcais e dominantes, eleger um numero 
crescente de mulheres a cada eleRao municipal desde os anos 2000.

Pirn se tratando de pressupostos teoricos este pode ser um deles, alem daquele 
em que para se inserir na politica as mulheres devem discursar com o argumento 
da afirma<;ao de genero, tais como: eu “sou mulher”, “sou honesta”, “mae”, dentre 
outros. Diferenciando-se, desta forma, da performance masculina, culturalmente 
conhecida como “desonesto”, e destituido de condutas afetivas. Para esta inserqao na 
politica ou as mulheres discursam com o argumento de diferenciaqao de genero ou 
elas “entram” com o discurso da aproxima^ao masculina, tais como: “sou guerreira”, 
“sou forte”, “sou valente”. (SWARTZENBERG, 1978)

Pensar, portanto, o acesso a espa^os e lugares vistos como diferentes, nos e 
possivel pela representa^ao simbolica. Momento em que Bourdieu nos foi sumaria- 
mente importante com os conceitos de habitus, capital politico e dominafdo masculi
na, relacionando ao que Simmel propoe em Filosofia do Amor (2001), em que nos 
foi possivel entender que para estudar o movimenro de mulheres e sua participa<;ao 
nos espa^os de poder deve-se faze-lo de forma profunda, no sentido de perceber ate 
que ponto os movimentos e a luta de participa^ao contribui para novas conquistas. 
E nao reproduzir as mesmas vozes e mesmas lutas, para nao limitarmos as analises 
tao somente no ambito cultural, mas no ambito pessoal, mais especifico e nao ge- 
neralizado.

Dentre as discussoes sobre o feminino e o masculino tambem ha um en- 
tendimento de que a nao participaijao feminina nas esferas de poder caracteriza a 
incompletude da Democracia Representativa. O silencio de parte significativa da 
popula^ao atribui o poder da representacpao a apenas um determinado segmento da 
sociedade, por outro lado, gera possibilidades que incluam a mulher como sujeito 
politico, capaz de contribuir com as diretrizes e necessidades dos variados setores da 
sociedade. Tais discussoes favorecem, assim, a amplia^ao democratica e o reconheci-

Intkrse<;6es entre Politica, M idia e Tecnoiogia:

254



Novos D izeres N ovos Fazeres

memo da mulher enquanto sujeito historico e personagem ativo no desenvolvimen- 
to da humanidade.
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S o b  RE PODER E MANUTENQAO DE PODER: A CONSTRUQAO  

E A M ANUTEN^AO  DA IMAGEM DE IN O C EN CIO

O l i v e i r a  e m  S e r r a  T a l h a d a

J o s e  F e r r e i r a  J u n i o r

i . I n t r o d u ^ a o

E fato inegavel que o deputado federal Inocencio Oliveira se tornou uma 
lideran<;a inquestionavel em Pernambuco, mais principalmente em sua parte Sertao. 
Tambem nao se pode negar que, em nfvel nacional, este serra-talhadense desfruta de 
notoriedade. Agora no Partido da Republica (PR), orgulha-se de ser a Camara o seu 
lugar47-, quando afirma: “depois de 34 anos consecutivos na Camara, eu diria que 
minha vida esta no Parlamento brasileiro. Conhetpo o caminho das pedras, la sou 
respeitado como poucos sao. La tenho facilidade para exercer bem meu mandato”. 48

O objetivo desse artigo e analisar a construq;ao da imagem publica de Ino
cencio Oliveira. Para tanto, questionamos inicialmente: como um simples medico 
(nao se tern informa^ao de que se tenha destacado no exercfcio da fum;ao e, por 
conseguinte, dispusesse desse capital para usa-lo em campanha, como e praxe con- 
temporanea), em sua primeira investida no campo da poh'tica elegeu-se deputado 
federal, contrariando a tradicional vivencia das etapas anteriores? Como, ha mais de 
tres decadas como deputado, Inocencio Oliveira nao vivenciou desgaste suficiente 
para por em risco sua reelei^ao?

O nosso intento e trazer a discussao, ainda que de maneira abreviada, como se 
deu a construcao da imagem de Inocencio Oliveira em sua terra natal, Serra Talhada 
e analisar, a partir de fatos observados no cotidiano serra-talhadense, como se tern 
dado a permanencia da imagem construi'da. Tambem se buscara, a luz de constata- 
^oes in loco, expor as maneiras por que se usam recursos que objetivam a captura de 
votos para o politico estudado.

47 Quando falo lugar, aludo a Milton Santos que diz ser “a poripao do espa^o com a qual mantemos 
uma rela^ao de afetividade”.

48 Cf. Informativo Parlamentar da 2a Secretaria da Camara. Fevereiro. 2009. p. 4
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2 . A  PR O D U gA O  DE IMAGEM E A M A N IPU LA^A O  DE SIM BO LO S: ELEM EN TO S IM - 

PR E SC IN D IV E IS A M A N U TEN ^A O  D O PO D ER  PO LITIC O  DE I n O C E N C IO  O L IV E IR A

A poli'tica pode ser pensada como uni exercfcio de poder e uma das multi
formas de arranjo que perpassam a sociedade e que, no dizer de Balandier (1982), o 
seu exercicio, como o de qualquer outra fun^ao social que viabilize poder a quern a 
exerce, e parte de uma rep resen taî ao:

Por tras de todas as formas de arranjo da sociedade e de organiza<;ao 

dos poderes encontra-se, sempre presente, governando nos bastidores, 

a teatrocracia’. Ela regula a vida cotidiana dos homens em coletivida- 

de. £ o regime permanente que se impoe aos diversos regimes politi

cos, revogaveis, sucessivos. (BALANDIER, 1982, p.05)

Os politicos nao se isentam da vivencia da teatrocracia, pelo contrario, vi- 
venciam-na em seu mais alto nivel, pois, ainda de acordo com Balandier (op. cit. p. 
5), “todo sistema de poder e um dispositivo destinado a produzir efeitos, entre os 
quais o que se comparam as ilusoes criadas pelas ilusoes do teatro”. Entende-se entao 
que, em politica, torna-se imprescindivel teatralizar, pois, parafraseando Maquiavel, 
formula Balandier (1982):

O Principe deve se comportar como ator politico para conquistar e 

conservar o poder. Sua imagem, as aparencias que tern, poderao as- 

sim corresponder ao que seus suditos desejam encontrar nele. Ele nao 
saberia governar mostrando o poder desnudo e a sociedade em uma 
transparencia reveladora. Tomemos, pois o risco de uma formula: a 

aceita9ao resulta em grande parte das ilusoes da otica social. (BA

LANDIER, 1982, p.05)

Pode-se afirmar que a chegada ao poder nao seria por si so, algo por que os 
politicos viessem a propalar, pois, em muitas situates, a conduq:ao de alguem ao 
exercicio do poder politico e algo que nao provem do seu carisma e ou de uma tra- 
di^ao familiar (Cf. Weber, 1991), mas de um jocoso agir do eleitor. As eleipoes de 
Eneias Carneiro (pelo menos no seu primeiro mandato), do cantor Frank Aguiar, do 
estilista Clodovil Hernandes e do humorista Tiririca, somente para citar alguns no-
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mes que, quando analisados, demonstram inexpressividade e se constituent, usando 
uma faia corriqueira do meio politico, politicos de um unico mandato.

A enfase precisa ser dada a capacidade que possuem determinados politicos -  
Inocencio Oliveira e um deles -  de permanecerem no exercicio do poder por decadas, 
a cada pleito superando expectativas e, em desafio a normalidade que e o experimen- 
to do desgaste, esteriotipar-se como sendo aquele (a) por que a massa, pelo menos a 
grande maioria, se diz representada. Julga-se importante tal enfase, pois essa capaci
dade nao decorre do mero uso da for^a e ou da racionalidade. Em outras palavras, a 
manuten^ao do exercicio do poder possui justificativa que se encontra na construtpao 
e na manutengao de uma imagem. Veja-se, outra vez, Balandier (op.cit. p. 7):

O poder estabelecido unicamente sobre a fori;a ou sobre a violen- 
cia nao controlada teria uma existencia constantemente ameacada; o 
poder exposto debaixo da ilumina<;ao exclusiva da razao teria pouca 
credibilidade, Ele nao consegue manter-se nem, pelo dominio brutal 
e nem pela justifica^ao racional. Ele so se realiza e se conserva pela 
transposi<;ao, pela produ^ao de imagens, pela m anipulate de si'mbo- 

los e sua organiza$ao em um quadro cerimonial. Estas operacoes se 
efetuam de modos variaveis, combinaveis, de apresen tacao da socie- 

dade e de legitim ate das posi^oes do governo.

Tomando de emprestimo o que diz o teorico citado, mais especificamente o 
negritado, enxerga-se, com nitidez, no caminhar politico de Inocencio de Oliveira, 
a preocupaipao em construir e manter uma imagem e a manipulatpao simbolica que 
protagoniza em Serra Talhada.

3. A  IM AGEM  DE IN O C E N C IO  O L IV E IR A  NO ESPAtJO SERRA-TA LH AD EN SE

Em Serra Talhada, Inocencio e visto como aquele que se preocupa com o 
desenvolvimento da cidade, que tudo faz para beneficia-la. Da mais simples a mais 
complexa realiza^ao que atine para o beneficio citadino, atribui-se ao “Dr. Inocencio” 
a sua realiza^ao. Um exemplo, dentre muitos que se pode citar, e o da implanta9ao da 
Unidade Academica de Serra Talhada (UAST)49. Em uma das suas estrategicas visi-

49 Nucleo interiorizado da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que se encontra 
instalado em Serra Talhada.
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tas ao municipio, Inocencio prometeu a chegada da Universidade a Serra Talhada, 
arrematando seu discurso com a exteriorizapao de preocupagao, de sua parte, com o 
deslocamento dos filhos dos filhos de Serra Talhada para os grandes centres como, 
Recife, por exemplo. Deixa clara sua preocupa^ao com o alto l'ndice de violencia 
que perpassa o cotidiano da capital pernambucana e exterioriza seu compromisso 
em “lutar” para “dar” a Serra Talhada a condipao de manter seus filhos em si mesma, 
somando a isso o experimento de uma educa<pk> de qualidade e gratuita.

Na verdade, quando assim falara, ja sabia o deputado que o governo federal, 
no Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007, instituira o Programa de Apoio a 
Pianos de Reestruturapao e Expansao das Universidades Federais -  REUNI e, con- 
sequentemente, tanto para Garanhuns (UAG) como para Serra Talhada (UAST), 
haveria a chegada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em outras pala- 
vras, Inocencio prometera o que ja sabia que iria ocorrer. Todavia, grande parte da 
popula^ao local atribui ao deputado os meritos pela referida conquista.

Ainda que um numero significativo de pessoas, em Serra Talhada, discorde 
do ufanismo discursivo de Inocencio Oliveira, grande parte prefere a manutenpao 
do silencio, uma vez que criticar abertamente o deputado e, pode-se dizer, assinar 
sentenpa de alijamento do processo sociopolitico. £ a consecu^ao do que afirma 
Maquiavel apud Schwartzenberg (op.cit. p. 14): “todos veem perfeitamente o que 
aparentas por fora, porem muitos poucos percebem o que vai por dentro; e esses 
poucos nao se atrevem a contrariar a opiniao dos muitos, pois o vulgo se pronuncia 
quanto aquilo que ve”.

Todavia, ainda que cristalizada esteja a imagem de Inocencio Oliveira como 
sendo “aquele que tudo faz pelos da sua terra”, percebe-se, a partir de uma observa- 
qao desapaixonada, que da parte do politico citado nao existe qualquer que seja o 
desejo de mostrar-se vivenciador de imanencia com os que o idolatram. Nesse por- 
menor, pode-se inserir Inocencio no rol dos politicos que, ainda que aparentem estar 
preocupados com os de sua terra, vivenciam uma distancia estrategica, pois, uma vez 
que protagonizam o papel de herois, nao lhes e conveniente a familiaridade, mas a 
distancia. Acerca disso, corrobora Schwartzenberg (op. cit. p. 23):

O heroi desbanaliza e remitifica o poder. Transforma-o em algo trans

cendental, fascinante, misterioso. Uma atividade estranha e sagrada, 

exercida em meio ao segredo e a distancia. Sua obsessao e fugir ao 
ordinario -  o que o situa como antipoda do common man, tao familiar

264



Novos D izeres N ovos Fazeres

e bonacheirao, em pe de igualdade com seus concidadaos. Ja o heroi 

cultiva a separacao profunda e a distancia. E arredio, sobranceiro, al- 

tivo. Apartado do vulgo e do cotidiano.

Todavia, ainda que se mantenha superior e distante do povo serra-talhadense, 
Inocencio Oliveira nao o priva da imanencia provisoria de sua pessoa. Ou seja, a 
semelhanca do Principe 50, presenteia-o, vez por outra -  e isso nao ocorre sem que 
haja um planejamento previo -  com sua proximidade condescendente e, “entrega-se 
a sua adulaqao mais proxima e tom a, entao, banhos de multidao, ou convida-se a si 
mesmo para jantar em casa de seus compatriotas, desvairados de gratidao, retornan- 
do, em seguida, ao seu Empireo ou Eliseu”. (SCHWARTZENBERG, 1978, p. 24).

4 . I n o c e n c i o  O l i v e i r a  e  a  m a n i p u l a ^ a o  d e  s i m b o l o s  s e r r a -t a l h a d e n s e s

Em toda sociedade ha lugares de memoria (NORA, 1993). Nesses espa9os, 
alem de museus, ha tambem elemento fisicos e abstratos que consigo carregam signi- 
ficativa importancia para as pessoas do lugar. Tais elementos perfazem a simbologia in- 
loco e, por ela, expressa-se a ideologia local, pois “os sistemas semioticos servem para 
exprimir a ideologia e sao, portanto, modelados por ela”. (BAKTHIN, 2002, p. 16).

Serra Talhada nao se difere das demais localidades: e povoada por simbolos 
que exteriorizam uma memoria e esta, por sua vez, promove a existencia de uma 
identidade. Citem-se, como elementos fisico e abstrato, presentes na sociedade ser
ra-talhadense, a serra que lhe da o nome e a religiao crista catolica que se mantem 
hegemonica. Ambos, por Inocencio Oliveira, experimentam manipula^ao, confor- 
me se mostra a seguir.

A religiosidade e algo que aflora sensivelmente em Serra Talhada. O culto 
cristao catolico e marcado pela venera^ao feita a Nossa Senhora da Penha, padroeira 
da cidade. No mes de setembro, dos dias primeiro ao oitavo, celebra-se festividade 
dedicada a santa citada que recebe venera^ao desde 1790 (SA, 2001). Um sinal da 
marca indelevel da religiosidade do serra-talhadense e a significativa quantidade de 
pessoas que se chamam Maria da Penha.

50 Aqui nos reportamos a obra de Nicolau Maquiavel, “O Principe”.
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Inocencio sempre se faz presente na festa da padroeira e participa da missa 
celebrada em homenagem a ela. Comporta-se como um dos seus iguais. Faz questao 
de se dizer devoto da santa venerada e, em nao poucas vezes, em discursos que pro- 
fere em Serra Talhada, atribui a cor azul que identifica localmente o seu partido ao 
fato de tambem ser azul o manto de Nossa Senhora da Penha. Em outras palavras, o 
deputado mexe com o imaginario popular, deixando transparecer ser um homem de 
fe, que a santa padroeira da sua cidade recorre, quando em dificuldades se encontra.

Prova significativa que Inocencio manipula o simbolo religioso e o que se 
registra em sua propria fala em Noticias Republicanas (2008), quando homenageia 
o 25° aniversario de ordena^ao sacerdotal do padre Valdir Bezerra da Silva, que atua 
na Paroquia de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco: “Na conditio de ca- 
tolico e devoto de Nossa Senhora da Conceiijao, saudo com jubilo de fraternidade 
crista as Bodas de Prata do padre Valdir Bezerra da Silva em sua missao pastoral e 
evangelizadora na Paroquia de Escada”. Note-se que a “devocao” do deputado varia 
de conformidade a venera^ao que exista no espa^o ao qual destina seu discurso. Em 
Serra Talhada, e devoto de Nossa Senhora da Penha. Em Escada, de Nossa Senhora 
da Concei^ao. Em outro lugar, certamente sera devoto de quern receber venera^ao.

No que concerne a manipula^ao do simbolo fisico -  a serra que da o nome 
a cidade -, Inocencio, no dia 12/03/2009, aproveitando a ocasiao de inaugura^ao 
de pouco mais de 1000 metros de asfalto — que, diga-se de passagem, liga o centro 
da cidade a uma pequena pista de pouso onde, majoritariamente, somente pousam 
aeronaves que o transportam falou em discurso inflamado, na presen^a do Go- 
vernador do estado de Pernambuco e de alguns Secretarios de estado: “durmo em 
lugares diversos no Brasil e, muitas vezes, no mundo. Nunca, porem, deixo de antes 
de dormir, pensar na minha serra, a serra que da nome a minha terra, Serra Talhada”. 
Os aplausos irromperam interrompendo a fala do deputado...

5. Os M EC A N ISM O S USAD O S POR IN O C E N C IO  O L IV E IR A  NA M A N U TEN ^A O  DA 

SUA IMAGEM

Uma vez construlda a imagem, cabe a quem a construiu a manuten^ao da 
mesma e, alem disso, do esfor^o em fazer que essa imagem seja crida como real. A 
continuidade do usufruto das benesses produzidas pela imagem construlda reside na 
manuten^ao de tal imagem, pois “a politica e feita, em parte, da fabrica^o de uma
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certa imagem e, em parte, da arte de levar a acreditar na realidade dessa imagem”. 
(ARENDT, 1972, p. 15).

Nesse construir e manter imagetico faz-se necessario dizer que se pretere a 
verdade. Ou seja, o que se faz representado independe da manutenqao de vinculo 
com a realidade, pois se trata da manipulaqao de opiniao e de, em certo sentido, 
conforme Schwartzenberg (1978, p. 14, 15), de “vender uma imagem no mercado 
eleitoral, ainda que seja necessario enganar e iludir, indo alem da verdade, ou fal- 
seando-a”.

Partindo desse pressuposto de que uma vez construfda uma imagem, esta 
deve se perpetuar, pergunta-se: como se processa tal perpetua<;ao? Quais mecanis- 
mos lan^am mao os detentores de imagem construida para, mesmo ante aos per
cales vivenciados, mante-la impoluta? Buscar-se-a, sempre atinando para a figura 
do deputado Inocencio Oliveira, responder a tais questionamentos, tomando como 
base eventos nos quais se envolveu este politico.

J . I  O M EC A N ISM O  DA LEG A LID A D E NA JU STIFICA TIV A  DO  U SO  D O  BEM  P U B LIC O  PARA FIN S 

PARTICU LA RES.

Na decada de 1990, o deputado Inocencio Oliveira, quando Presidente da 
Camara dos Deputados, viu-se envolvido em um escandalo que, pelo menos a luz da 
etica, poderia ter sido algo que lhe viabilizasse mancha na imagem de homem pro- 
bo que construiu. O deputado mandou perfurar poqos artesianos em propriedades 
suas, em Serra Talhada, conforme atesta o fragmento de reportagem feita por Veja 
(Abril/193, sem paginas numeradas):

No im'cio do mes, Kai'le Nanne, chefe da sucursal de VEJA no Recife, 

descobriu que o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o 

DNOCS, estava perfurando tres poifos nas terras do deputado Ino

cencio Oliveira, do PFL pernambucano, presidente da Camara Fe

deral [...] o deputado apelou para o legalismo, argumentando que 

suas transafoes eram licitas e suas faturas com o departamento forma 

quitadas na forma da lei.
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Ao lanqar mao da legalidade, Inocencio se encimava em um direito que a le- 
gislaqao vigente lhe concede. O DENOCS, uma Autarquia, pode perfurar popos em 
propriedades particulares, desde que as obras executadas sejam prioritarias. Todavia, 
o popo em discussao fica localizado dentro da revendedora de motocicletas de Ino
cencio em Serra Talhada, a Sertamol e, nao se sabe do uso da agua para outra fina- 
lidade senao a de lavar maquinas. Isto faz ruir a justificativa da prioridade. Munido 
dos recibos emitidos pelo DENOCS, Inocencio, em sessao da Camara que presidiu, 
em 20/04/1993, mostrou-se indignado com a denuncia feita pela revista Veja.

Homem rico 51 que e, Inocencio poderia pagar o prepo normal de uma per- 
furapao de popo. Isto serviu de objeto de bombardeio de criticas feitas ao deputado 
pela facpao rival em Serra Talhada, comandada pelo deputado estadual (a epoca) e 
ex-prefeito, Augusto Cesar Carvalho. Todavia, o que prevaleceu para as massas de- 
sinformadas foi a justificativa do seu heroi. Ou seja, para a grande maioria dos serra- 
talhadenses Inocencio nao cometeu dolo algum, pois se beneficiara do que estava 
prescrito em lei. Simplesmente fizera valer seu direito de cidadao.

5.2. A A LEG A q AO D E A B SE N T E ISM O 52 NA D EFESA  CO N TRA  ACU SA ^AO  D E M A N U T EN ^A O  D E 

R ELA qO ES D E TRA BA LH O  ANALOGAS AS D E ESCRAVIDAO.

Em 2002, mais uma vez, Inocencio, agora primeiro vice-presidente da Cama
ra Federal, ve-se envolvido em escandalo: e autuado por fiscais do Ministerio do Tra- 
balho por manter 58 trabalhadores, durante tres meses, em situaqao que se enquadra 
no que tecnicamente e definido como escravidao de mao de obra (VEJA, 09/2002).

Condenado em primeira instancia, Inocencio recorreu e, como elemento de 
defesa, usa o fato de ser desconhecedor do que ocorria na fazenda Caraiba, de sua 
propriedade, em Gonpalves Dias, Maranhao. Todavia, a alegaqao do deputado e 
contradita pelas declaraqoes da coordenadora do Grupo Movel de Fiscalizapao do

51 Segundo Veja (Abril/1993): o presidente da Camara e um homem rico. Medico por formacao, ele 
e dono de um hospital, uma emissora de televisao, tres de radio, uma concessionaria Honda, nove 
fazendas que totalizam 9.000 hectares de area, 1.600 cabepas de gado que produzem 1000 litros de 
leite por dia, dois apartamentos, uma casa e um aviao Seneca, modelo 1983, que leva dois pilotos e 
quatro passageiros.

52 Sistema de explorapao agricola em que o dono nao mora na propriedade, sendo ali representado 
por um intermediary.
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Ministerio do Trabalho, Claudia Brito, que esteve na fazenda de Inocencio: “o depu- 
tado conhecia os locais onde moravam e costumava ir aos barracos, nos locais onde 
estavam trabalhando, mesmo nos barracos situados no outro lado do rio o deputado 
federal costumava ir, atravessando o rio a cavalo, enquanto os trabalhadores atraves- 
savam a nado”. (RAMOS; VIANNA, 2006, sem paginas numeradas).

Nada obstante existir em Veja (09/2002) fotografias denunciadoras de maus 
tratos e de condi^oes subumanas vivenciados pelos trabalhadores da fazenda Ca- 
rai'ba; de haver relatorio dos fiscais que estiveram in loco e constataram relacoes 
de trabalho analogas as de escravidao na fazenda do deputado; da condena^ao em 
primeira instancia e de ter havido, por meio do Procurador-Geral da Republica, 
Claudio Fonteles, o desarquivamento do processo e a feitura de denuncia ao Supre
mo Tribunal Federal, o deputado acusado conseguiu se safar. O parecer da relatora, 
a ministra do STF, Ellen Gracie, considera improcedente a denuncia feita pelo pro- 
curador Fonteles, conforme informam Ramos; Vianna (2006, sem paginas nume
radas): “Em seu relatorio, Gracie observou que, como os trabalhadores nao estavam 
algemados, o fato descaracteriza o crime de trabalho escravo”.

Alem de contar com a benevolencia da ministra relatora, Inocencio, no afa da 
manuten<;ao da tese do absenteismo e, consequentemente, no empenho de manter 
a sua imagem de homem probo e protagonista da justi^a, empreendeu pagamento 
das indeniza^oes trabalhistas indicadas pela fiscalizaq:ao, ainda que, segundo ele, fos
se isto de responsabilidade dos empreiteiros e nao sua. Ademais, vendeu a fazenda 
e, em fala a imprensa, atribuiu a venda ao desgosto que lhe chegou decorrente da 
denuncia, segundo ele, infundada.

Somado a isto, ainda no intuito de trazer a publico a indignaijao acerca das “fal- 
sas acusa^oes” que pairavam sobre o deputado, um jornal pernambucano de grande 
circula^io, Diario de Pernambuco, traz, em materia publicada em 16/11/2003, um 
desagravo a Inocencio. Ali, alem de apologia feita a honradez do deputado, tambem 
se procura dar a entender que o povo pernambucano reagiu as “falsas acusa^oes” 
quando, nas elei^oes de 2002, consagrou o politico em discussao dando-lhe quase 
200 mil votos (COSTA, 2003). Estaria a reportagem isenta de qualquer suspeita se 
nao houvesse comentarios sobre a participa^ao acionaria de Inocencio Oliveira no 
referido jornal.

Outro socorro a honradez do deputado em questao partiu de seus pares no 
Congresso Nacional. Ali, o presidente da Camara, a epoca, Joao Paulo Cunha, do 
PT -  que veio a ter o mandato cassado em 2012, por envolvimento com o mensalao
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de Marcos Valerio -  arvorou-se solidario a Inocencio e, como prova de sua indig- 
naqao, criticou duramente o Jornal da Camara dos Deputados. Veja-se, conforme 
relata Linhares (2003, sem paginas numeradas), trechos da fala do presidente da 
Camara Federal:

O Jornal da Camara hoje, no mesmo rastro de alguns dias em que 

vem cometendo injustiqa, rambem agride, de forma errada e injus- 

ta, nosso companheiro Inocencio Oliveira. Ao afirmar, na primeira 

pagina, que o companheiro Inocencio teria sido condenado, comete 

injusti^a politica e um erro jornallstico [...] assim, para que nao paire 

nenhuma duvida da minha relaqao com o deputado Inocencio Oli

veira, fa$o questao de deixar registrado, nesta manha de quinra-feira, 

a minha opiniao sobre essa materia e a determinaqao para que haja 

correqao imediata.

A apologia feita pelo deputado Joao Paulo Cunha a honradez do deputado 
Inocencio Oliveira revela-se uma teatralizaqao, quando se examina a declaratpao do 
diretor do Jornal da Camara, Roberto Seabra, feita logo apos a reprimenda do Pre
sidente, que Linhares (2003, sem paginas numeradas) registrar

Procurado pelo Comunique-se, o diretor do Jornal da Camara, Ro

berto Seabra, afirmou nao entender a reacao do presidente da ins- 

tituitpio, pois “o jornal so se ateve ao que e dito e feito no Plenario. 

Nosso veiculo e o mais imparcial posslvel e nao se detem a opinioes” , 

explicou. Seabra tambem explicou que tudo que e publicado passa 

por uma severa avaliac.io sobre a relevancia e interesse para o Parla- 
mento e para a sociedade.

Diante do falado pelo jornalista responsavel pelo Jornal da Camara, fica clara 
a ausencia de coerencia na fala do deputado Joao Paulo Cunha, uma vez que o vei- 
culo de comunicaqao do Legislative limitou-se a divulgar o que tinha ocorrido no 
proprio plenario da Camara. Ademais, a^ao do Presidente em determinar a correqao 
da materia e algo que fere a liberdade de imprensa e, consequentemente, denuncia 
ou, pelo menos deixa transparecer, a existencia de parcialidade no veiculo em discus- 
sao. Ou seja, parece servir o jornal somente como via por que se anunciem os bons 
feitos da Camara e de seus membros.
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Percebe-se que nada obstante as acusa^oes contra o deputado Inocencio Oli
veira serem significativas, ele conseguiu se manter a margem do processo. Ou seja, 
por mais que clara pudesse estar a viola^ao da lei por parte do parlamentar, este 
conseguiu, nos dois casos citados, fazer prevalecer a continuidade da imagem que 
construiu para si: a de homem probo.

6 . Os R EC U R SO S U TILIZA D O S PO R IN O C E N C IO  O L IV E IR A  PARA O U SU FR U TO  DE 

VOTOS

Para todo politico e essencial a manuten^ao de rela<;ao harmoniosa com as 
sua bases eleitorais, pois delas advem os votos que os mantem no exercicio do poder. 
Todavia, a maneira por que se consegue essa harmonia que, por sua vez, gera a fide- 
lidade da base em relacao ao politico e que chama a aten^ao. No caso de Inocencio 
Oliveira, entao, e algo sobremodo intrigante, visto que, a cada pleito eleitoral, o 
numero de votos que lhe e conferido e significativo.

Tomando o Pajeu pernambucano e, mais especificamente SerraTalhada, como 
recorte, Inocencio Oliveira pode ser considerado um exemplo de sucesso. Em tal 
espaqo, ele desfruta de fidelidade por parte do eleitorado e essa fidelidade, construida 
no decorrer dos anos, em muito e derivada de agoes estrategicas protagonizadas pelo 
politico em discussao. Em outras palavras, Inocencio Oliveira e possuidor de recur- 
sos e, segundo Villela; Marques (SD, p. 65), “os recursos transformam-se em votos”.

Mas, que recursos sao por esse politico utilizados? Acredita-se nao ser possivel 
relacionar todos, uma vez que o possivel uso de determinados recursos fica no cam- 
po da conjectura, da suposi^ao. Todavia, aqueles que se fazem visiveis podem vir a 
ser relacionados e explicitados enquanto via por que o politico citado amealha votos 
e permanece, durante decadas, no exercicio do poder.

6. 1 . V ei'c u l o s  v i a b i l i z a d o r e s  d e  e x p r e s s a o  m i d i a t i c a

Inocencio e proprietario/socio de um canal de televisao e de tres radios. Duas 
dessas radios, a Lider do Vale FM e a Voz do Sertao AM, encontram-se situadas em
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Serra Talhada. O canal de televisao, TV  Asa Branca, possui cobertura em parte do 

Agreste e grande parte do Sertao Pernambucano.

Sabe-se que poh'tica e mfdia sao campos que se enirelacarn e esse entrelapamen- 

to nao se da de maneira acidental, mas e algo que se constitui em necessidade de ha

ver, por parte da primeira, uma dependencia em relacao a segunda. Afirma Carvalho 

(2005, p. 68): “os personagens do campo politico dependem da visibilidade midiatica 

como condicao de sua propria existencia” . Verdade e que existe um divulgar comedido 

das a<;oes do deputado Inocencio Oliveira no veiculo televisivo de sua propriedade. 

Todavia, no referente as radios citadas, gritante e a maneira por que esses veiculos sao 

usados como elementos divulgadores dos fazeres politicos do deputado citado.

Desse modo, a visibilidade de Inocencio Oliveira esta sempre em evidencia. 

O u seja, ainda que algo nao seja verdadeiramente atribuido ao fazer desse deputa

do, como o caso ja citado da implantacao da Unidade Academica de Serra Talhada 

(UFRPE), o anuncio radiofonico atesta se-lo e, consequentemente, para as massas 

ignaras, constitui-se verdade inquestionavel. Um exemplo que pode ser usado como 

elemento corroborador do uso da midia radiofonica e, em muitas ocasioes, da midia 

volante53, e o que esta registrado em Veja (Abril/1993, sem paginas numeradas):

Em Serra Talhada, a 400 quilomerros do Recife, Inocencio manda e 
desmanda. E pior quando desmanda. Na manha de segunda-feira, 15 
de marco, a Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural, Emater, 
do governo de Pernambuco, comecou a distribuir 30 toneladas de 

feijao para os famintos de Serra Talhada. Meia hora depois, misterio- 
samente, a distribuRao foi suspensa por ordem da diretoria do orgao. 
Desesperados, 500 roceiros saquearam a feira livre da cidade. Como 
a prefeitura estava coordenando a distribuiqao do alimento, quern es- 
tava se saindo bem junto a populaqao era o prefeito Augusto Cesar 
de Carvalho, do PDT, adversario de Inocencio. No dia seguinte, a 
distribuiqao recomecou, dessa vez com um carro de som alardeando: 
“Quern conseguiu o feijao dos pobres foi o deputado Sebastiao de 
Oliveira” .

Sebastiao de Oliveira, conhecido como Tiao e ex-prefeito de Serra Talhada, e 

irmao de Inocencio e, consequentemente, atribuir a Sebastiao o feito de promover

53 Usos de carros-de-som ou carros de propaganda. Em Serra Talhada, Inocencio e possuidor de uma 
carreta (Trio Eletrico), alem de veiculos menores.
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feijao para os famintos serra-talhadenses era, de maneira indireta, trazer a lembranga 
das massas famelicas a imagem de Inocencio Oliveira. Parece entender o politico 
famoso, seja por conta propria ou por orienta^ao de quem o cerca, que: “a relaqao 
entre midia e politica e da ordem nao apenas do registro do acontecimento, mas da 
produ^ao do que acontece”. (CARVALHO, 2005, p. 69).

6.2. O T R A qO  CU LTU RA L DA GRATIDAO

Em politica, favores sao vias por que, de maneira calada, quem os protago- 
niza, solicita um retorno de quem os recebe, sendo esse retorno o voto e esse voto 
pode, como acontece na maioria das vezes, multiplicar-se em mais votos. A gratidao 
e algo que perpassa o universo cultural do sertanejo e para ele e desonroso o ser in- 
grato.

Dentre os muitos “favores” promovidos a Serra Talhada por Inocencio Oli
veira, encontra-se a Clinica Psiquiatrica Sao Vicente, localizada no bairro da Bor- 
borema, na cidade citada. No Sertao pernambucano, a exce^ao de Petrolina, cidade 
de grande porte, desconhece-se outra institui^ao para internamentos de doentes 
mentais. Essa clinica, credenciada ao Serviqo Unico de Saude (SUS), e acessada por 
populates dos vizinhos Ceara e Paraiba e ate mesmo de municipios baianos que 
distam consideravelmente de Serra Talhada.

Em pesquisa realizada no Sertao pernambucano, Vilela e Marques (SD, p. 
67), ainda que tenham tido o cuidado de atribuir nomes ficticios, tanto aos mu
nicipios quanto aos politicos e ou cabos eleitorais investigados, trazem a tona uma 
declara9ao que - a estada no espa^o serra-talhadense e a constata9ao de que inexiste 
outra unidade de tratamento psiquiatrico especializado no Sertao de Pernambuco, 
senao a citada neste artigo — demonstra gratidao ao deputado Inocencio Oliveira, 
ainda que a referida institui9ao seja, para o deputado citado, uma de suas nuiltiplas 
fontes de renda:

Quando perguntamos a uma sitiante se ela votaria no candidate a 
deputado federal, principal politico daquela regiao e cujo nome estava 
estampado na camiseta que a mulher vestia, ela respondeu afirmati- 
vamente. Tambem a nosso pedido, ela justificou-se: “Tem que votar 
nele. Ele deixa meu irmao se internar e nao cobra nada.” Periodica- 
mente esse homem permanece em uma clinica para doentes mentais, 
construida com verba obtida em um dos varios mandatos daquele po-
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litico, conveniada ao Servi^o Unico de Saude (SUS). Trata-se de um 

servi^o publico, ela sabe disso, mas subsiste a ideia de favor prestado 

do qual ela passa a ser devedora e nao pretende trair o pacto aceito 

por ela mesma.

O excerto e elemento denunciador de como, no ideario popular se cristaliza 
a aqao do politico como elemento promotor de favores a cidade. Assim, torna-se 
forte a ideia de que a maneira possivel de externar a gratidao pelo favor recebido e 
votando no politico benfeitor.

6.3. A ESTRATEGICA R ED E D E PARTIDARIO S

Antes de adentrar a tematica propriamente dita, declara-se que o que vai abai- 
xo descrito e fruto de observaqao que decorre de um longo tempo de permanencia 
(19 anos no espaqo serra-talhadense).

Majoritariamente, o grupo politico capitaneado por Inocencio Oliveira em 
SerraTalhada e formado por profissionais liberais e comerciantes abastados. Embora 
possa se contabilizar pessoas outras pertencentes a classe media e ate baixa, o poder 
de comando local esta nas maos dois grupos primeiramente citados.

O Hospital local — Hospital Professor Agamenon Magalhaes/HOSPAM- sig- 
nificativamente aparelhado e dirigido por pessoa indicada por Inocencio, embora 
seja uma institui^ao publica. A X Geres -  Gerencia Regional de Saude —, tambem 
e dirigida por homem de confianqa do deputado citado. A Autarquia Educacional 
de Serra Talhada -  Aest -  que comporta a Faculdade de Formaqao de Professores 
de Serra Talhada, a Faculdade de Ciencias Humanas de Serra Talhada e a Faculdade 
de Ciencias da Saude sao, a semelhamja dos outros dois orgaos citados, salvos raras 
exceqoes, presididas por pessoa de confianqa de Inocencio Oliveira.

Dessa maneira, saude e educaqao sao vias por que se distribuem favores a po- 
pulaqao. A primeira, na prestaqao de socorro medico a partir da apresentaqao de um 
bilhete ou carta que podem vir diretamente do deputado ou de um dos seus parti- 
darios de confianqa. A coisa se avulta quando se faz necessario a transferencia de um 
paciente para o Recife. A locomoqao para a capital nao e garantia de atendimento, 
uma vez que a superlotaqao e traqo marcante nos hospitais ptiblicos recifenses. Ai
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entra em cena o deputado estadual, Sebastiao Oliveira Junior, primo de Inocencio 
Oliveira. Medico e professor de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, 
Sebastiao resolve o problema. Desse modo, estabeleceu-se em SerraTalhada um falar 
alhures: “Com Dr. Inocencio pelo meio, o cabra so morre se nao river jeito mesmo”.

No concernente ao uso da educagao para a prestagao de favores e consequente 
obtengao de votos, o fato se evidencia quando nao se verifica processo seletivo para o 
ingresso de professores, ainda que substitutes, nos quadros das referidas instituigoes. 
Assim, faculta-se contratos a professores, em sua grande maioria despreparados para 
o exerdcio do magisterio superior, sendo o criterio, salvo rarissimas excegoes, o da 
indicagao por parte do prefeito, vereadores, primeira-dama e etc. A contemplagao 
com “aulas na faculdade” exige um fide back: votar em Inocencio e, por tabela, em 
candidatos por ele apoiado.

7- C oN SID E R A ^O E S FlN AIS

Sempre presente entre os mais bem votados deputados federais de Pernam
buco, Inocencio Oliveira beira quatro decadas de Congresso Nacional. Possuidor de 
apoio significativo de prefeitos no Sertao pernambucano, o deputado serra-talha- 
dense jacta-se de nao ter vontade de ocupar outro cargo na Republica, senao o de 
Deputado Federal. Tambem exterioriza com orgulho o fato de, entre 1993 e 1995, 
quando presidiu a Camara Federal, ter ocupado por diversas vezes a Presidencia da 
Republica.

Ainda que tenha, nos momentos anteriores a eleigao de 2006, ameagado nao 
mais se candidatar, percebe-se inexistir no referido deputado qualquer intencionali- 
dade de abandonar a vida publica. Ha, em Inocencio Oliveira, o prazer do exerci'cio 
do poder. Isto sendo denotado em praticas que se observant no espago serra-talha- 
dense que, se nao sao protagonizadas por atos diretos dele, ocorrem por agao indire- 
ta sua, uma vez que o mandonismo local e trago proeminente na sua pratica polltica.

Obedecido cegamente por seus liderados, idolatrado por grande percentual 
da populagao de Serra Talhada, Inocencio Oliveira marcha firme para o seu decimo - 
primeiro mandato consecutivo no Legislative Federal. A oposigao que lhe e feita em 
sua cidade natal em nada lhe incomoda. Assim, mantendo a imagem que construiu 
-  a de heroi -, manipulando sfmbolos que sabe serem, no universo cultural serra-
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talhadense, significativamente importantes e lanpando mao de recursos que, uma 
leitura mais acurada mostra serem infah'veis na captura dc votos, Inocencio Oliveira 
prossegue sua saga.
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CU LTU RA  PO LITICA NO B r ASIL DA “ NO VA R EPU BLIC A ” 54: 

Z O N A S QUE TRAFEGAM ENTRE O A u TORITARISMO  

E A D EM O CRA CIA

M i c h e l l y  P e r e i r a  d e  S o u s a  C o r d a o

i . Introduceao

O artigo propoe uma discussao sobre as tramas poh'ticas articuladas no jogo 
da sucessao do presidente-general Joao Figueiredo no periodo entre 1984.e 1985, 
chamando atemjao para o fato de que os atores ai' envolvidos acionaram naodos de 
agir que corroboravam com aspectos que, na leitura de interpretes do Brasil35, seriam 
peculiares a sua cultura polftica. Um deles seria a capacidade de unir os contrarios e 
de pacificar os conflitos atraves de praticas, como a troca de favores, opostas a no?ao 
moderna-ocidental de democracia. Trata-se de um periodo conceituado por vefculos 
de comunicarpao, intelectuais e politicos da epoca como uma experiencia de “transi- 
?ao democratica”, sobre a qual permaneceu na memoria nacional um conjunto de 
visoes cristalizadas, a exemplo da imagem criada pela imprensa para a campanha das 
“diretas ja” enquanto um movimento centrado na mobiliza^ao social.

Por outro lado, com o intento de problematizar interpretacoes que viam nes- 
se processo fortes ventos de rupturas, este texto analisa as posi^oes poh'ticas dos 
atores envolvidos, colocando num unico espa$o, “situacionistas” e “oposicionistas”, 
politicamente tratados como rivais e que, no entanto, apresentavam discursos bas- 
tante semelhantes no que dizia respeito a democracia e ao autoritarismo. Atraves 
da imprensa escrita da epoca, de discursos presidenciais e de textos de intelectuais, 
mapeamos posiq;6es poh'ticas dos atores participes, seja no palco, seja nos bastido- 
res, investigando a maneira como elas convergiam para a manuten^ao de um fazer

54 Epfteto utilizado por Tancredo Neves para designar o que seria o Brasil apos sua vitoria via colegio 
eleitoral como presidente civil, marco que representava o fim dos anos de “autoritarismo” . Veja-se 
trecho do discurso pronunciado no plenario do Congresso Nacional: “Gramas a toda essa imensa e ines- 
quecivel mobiliza^ao popular, chegamos agora ao limiar da nova Republica” (JORNAL DO BRASIL, 
16/01/1985: 4). Discurso que tenta instituir a ideia de uma especie de republica “refundada” sob os 
auspicios de um “novo” governo que iria recolocar a na<jao num ambiente democratico.

55 Para efeitos de localiza^ao desses autores, listamos alguns: TORRES (1914); HOLANDA (1995); 
FREYRE (2006); FAORO (2001); DAMATTA (1997).
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politico cujo objetivo era a conquista e a conserva<;ao de posiqoes de poder, numa 
referenda a concepqao de Maquiavel (2007).

Importa-nos destacar como a cultura politica brasileira costumou(a) ser tra- 
tada pela tradifao do nosso pensamento social, orientada por um vies eurocentrico, 
enquanto uma instancia marcada por dicotomias, tais como, modernidade/tradiifao, 
publico/privado, burocracia/patrimonialismo, autoritarismo/democracia. As teses 
que procuraram definir os tra^os identitarios da sociedade brasileira sinalizavam 
para uma especie de particularidade “exotica” associada a um habitus tradicional, 
cujos atributos seriam o personalismo, o patrimonialismo e o clientelismo, valores 
que seriam opostos aqueles que formam os pilares do Estado racional burocratico 
definido por Max Weber (1979).

Das apropriaqoes que alguns pensadores sociais brasileiros fizeram de formu
las estrangeiras que, do ponto de vista das teorias universais, seriam incompativeis 
entre si, resultaram processos de (re) significaqao que produziram “formas hibridas”, 
a exemplo das noijoes de autoritarismo e democracia que aparecem conjugadas no 
ambito da experiencia politica brasileira. Propomos, portanto, desmistificar a tese 
de que a cultura politica brasileira teria “traqos” particulares que explicariam pra- 
ticas tidas como “tradicionais”, a exemplo do uso privado da coisa publica e da 
personifica<;ao do Estado. Temos a impressao que a (re) afirmaqao contemporanea 
dessa “particularidade”, ja bastante apontada pelos expoentes do pensamento social 
brasileiro, contribui em demasiado para reforcar estigmas que fossilizam imagens a 
nosso respeito, como o “atraso” e o “subdesenvolvimento”.

As reflexoes sociologicas sobre a democracia nos anos 1980 passavam qua- 
se necessariamente por uma vinculaqao com o “autoritarismo”, donde se buscava 
encontrar as raizes deste numa conceppao historica de Estado brasileiro, cuja mo- 
dernizaqao teria ocorrido em dissonancia com a democratiza9ao da sociedade. Para 
Luiz Werneck Vianna (Apud BOTELHO; SCHWARCZ, 2011: 141), o cerne do 
pensamento social brasileiro esta na investigaqao das “condiqoes particulares que 
presidiram a revolu^ao burguesa no Brasil”, pondo-se em evidencia a questao de que 
a nossa transiqao para o moderno foi marcada pela manuten^ao da tradiqao e tendo- 
se como interesse principal “a genese do que seria o autoritarismo politico consti
tutive a formacao do pais”. Para este autor, no Brasil a modernizacao teria ocorrido 
“de cima para baixo”, impulsionada por um Estado autoritario que marginalizou a 
sociedade e baniu os partidos ou os manteve sob controle (VIANNA, 1989: 1 5).
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Nessa perspectiva, Vianna, ao questionar o governo de “transicao” pela per- 
manencia de institui^oes do “antigo regime”, expressao do autor, e pela ausencia 
de uma polftica bem definida, aponta problemas associados a existencia no pais de 
“tradi^oes autoritarias” cuja “passagem” para a democracia tornar-se-ia inviavel em 
virtude da ausencia de uma “vontade politica” que a impusesse. Completa seu argu- 
mento referindo-se as contradi^oes do nosso processo de moderniza^ao:

Somos o resultado de um processo vertiginoso de modern iza^ao au- 

toritaria, o de maior impacto entre os paises do terceiro mundo (...). 

Fonjados a ocidentaliza^ao por meio de um projeto de Estado, cuja 

forma nasce moderna e em oposi^ao a uma sociedade agraria, parti- 

cularista e escravocrata, experimentamos a modernizacao sem jamais 

termos tido acesso a modernidade (VIANNA, 1989: 20-21).

O problema da “transicao” teria uma raiz historica associada a ausencia de 
participa^ao da sociedade civil no processo de modernizacao. Torna-la possivel de- 

mandava a “derrota da via da modernizacao autoritaria e a elevacao da sociedade 
a um estatuto de sujeito de sua modernidade” (VIANNA, 1989: 23). Fernando 
Henrique Cardoso (1985) aponta que o principal enigma da dita “transicao” era 
seu escopo. Havia um consenso, de um lado, de que seu ponto de partida era o 
“autoritarismo” e, de outro, de que sua direcao era incerta, mas que deveria ser a 
democracia, sendo esta tratada como um ideal a ser alcancado.

Talvez estejamos um pouco mais distantes, marcados por outras experiencias 
que os contemporaneos da “transicao” nao vivenciaram, para reavaliar e estranhar 
aspectos dessa dinamica politica que aponta outras possibilidades de analises que 
permitem argumentar que a democracia se constitui como uma “invencao” que 
ocorre em carater permanente (LEFORT, 2011) e de maneira particular em cada 
sociedade nao se tratando de uma meta a ser alcancada. Nessa perspectiva, nossa 
reflexao admite as transformacoes politicas e juridicas no periodo da “transicao de- 
mocratica”, entre o fim da ditadura militar, por volta de 1984, e as eleicoes diretas 
para presidente da Republica de 1989 e, ao mesmo tempo, ressalta como elas pouco 
afetaram a dinamica da cultura politica brasileira.
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2 . PO R UMA “ cO N C IL IA gA O ',,i6 D O S CO N TR A R IO S: TRAMAS PO LITICA S NA SU C ES

SAO PR ESID EN C IA L

Das leituras e analises que construlmos para elaboracao deste texto, destacou- 
se uma percep^ao sobre o carater conservador com que foi conduzida a chamada 
“transiqao democratica” expressada no cenario da sucessao do presidente Joao Fi- 
gueiredo. Sob a orientaqao da maxima do governo GeiseP7, utilizada pelo ultimo 
presidente militar para convencer os membros do PDS58 de que era preciso derrotar 
a “emenda Dante de Oliveira”5*’ que propunha o restabelecimento das eleipoes dire- 
tas(’° para 1984, a sucessao foi sendo conduzida num ambiente politico de disputas 
que foram sendo abrandadas com a trama da “conciliapao”. Uma das medidas ime- 
diatistas do governo para responder as reivindicapoes dos comicios pelas “diretas ja” 
foi a proposta da “emenda Leitao”61 que estabelecia as eleipoes diretas para 1988 sob 
o argumento de que a “norma constitucional” nao as permitia para “agora”, uma 
vez que as urnas haviam eleito um colegio eleitoral “legitimo” (FOLHA DE SAO 
PAULO, 16/03/1984: 4). Alem disso, disse Figueiredo, numa entrevista na comc- 
morapao dos cinco anos de seu mandato:

56 Conceito que (re)apropriamos de Gilberto Freyre em sua interpretapao da formapao da sociedade 
brasileira. Para ele, teria havido uma “con fra tern izapao das racas” que mantinham entre si um “antago- 
nismo equilibrado” que lhes fora benefico por criar um terreno democratizante para si. Cf.: (FREYRE, 
2006). A conciliapao entre as “tres rapas” tornariam os conflitos inviaveis e isso caracterizaria uma 
especie de "vocapao democratica” da sociedade brasileira. Neste trabalho, o conceito e acionado para 
evidenciar a dinamica da “conciliapao” que marcou a “transipao” do autoritarismo para a democra- 
cia.

57 O governo de Ernesto Geisel apresentou como um dos ternas centrais, que ganhou destaque na 
imprensa, a abertura politica, sobre a qual afirmava que stria feita de maneira “ lenta e gradual”: “o gra
dual, mas seguro, aperfeipoamento democratico”. Cf.: “Geisel e seu governo” (VEJA, 27/03/1974: 21).

58 Partido Democratico Social, criado em janeiro de 1980 com o fim do bipartidarismo que, desde 
1965, com o decreto do Al-2 (Ato Institucional n° 2), restringia os partidos ao ARENA (Alianpa 
Renovadora Nacional), situacionista, e ao MDB (Movimento Democratico Brasileira), oposicionista.

59 Proposta de emenda constitucional apresentada em 02 de marpo de 1983 pelo deputado Dante 
Martins de Oliveira que estabelecia eleipoes diretas para novembro de 1984. Para mais informapoes, 
ver: LEONELLI; OLIVEIRA, 2004.

60 O estabelecimento das eleipoes indiretas para presidente se deu atraves do AI-2 (ATO INSTITU
CIONAL N ° 2, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965). Ressalte-se, ainda, que o AI-1 (09/04/1964) ja 
havia estabelecido as eleipoes indiretas, porem foi escrito para legislar especificamente a primeira eleipao 
da “revolupao”.

61 Proposta de Emenda Constitucional de autoria do entao ministro-chefe do gabinete civil, Leitao 
de Abreu, que previa eleipoes diretas para 1988, redupao do mandato presidencial para quatro anos e 
outras mudanpas na legislapao eleitoral e partidaria. Cf.: FSP, 08/03/1984: 1; 09/03/1984: 4.
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Eu espero terminar o meu mandato vendo incorporadas na Consti- 

tui^ao as eleiipoes diretas, mas para vigorar nas futuras sucessoes do 

presidente. Dessa forma, essa mudanfa que tanta gente deseja se fara 
com tranquilidade, sem perturba^ao, e respeitando o mandato do Co- 

legio que nos elegemos em 1982. (...). Quando assumi, em [19]79> 
eu disse: ‘Vamos para a democracia’. Hoje, com cinco anos de gover- 
no, eu me sinto realizado, porque estamos numa democracia (FSP, 
16/03/1984: 4).

Jose de Souza Martins (2011) pontua varias situates da historia da polltica 
brasileira em que se observant transforma^oes sociais e polfticas sem grandes ruptu- 
ras e, assim, “o novo surge sempre como um desdobramento do velho” (MARTINS, 
2011: 84). Se o autor faz alusao a proclama^ao da independencia por um prlncipe 
estrangeiro e a aboli^ao da escravidao pelos senhores de escravos, citemos o caso da 
articula^ao polltica feita pelos proprios atores que compunham a maquina do gover- 
no militar que redundou na “redemocratizacao” do Brasil. Sao mudan^as que nao 
afetam profundamente a estrutura polltica do pals se dando, sobretudo, no ambito 
formal e constitucional e da alternancia do poder. Para Martins, o recente processo 
politico que conduziu ao fim da “ditadura militar” nao se realizou como resultado de 
manifesta^oes populares, mas de tramas entre politicos ate entao adversaries:

A ditadura militar so acabou em 1985, porque uma faepio oligarquica 
se retirou do partido governista e se aliou a oposRao, assegurando, 
assim, a eleRao de um civil da oposi$ao, Tancredo Neves, para a pre- 
sidencia da Republica (um civil que, de qualquer modo, vinha do 

antigo PSD oligarquico) (MARTINS, 2011: 99).

Para o autor, sao os acordos mediados por interesses partidarios e clientellsti- 
cos que mantem um determinado grupo no poder, como tern ocorrido das eleicoes 
de 1994 para ca em que as aliancas entre partidos tradicionalmente adversaries aca- 
bam sendo fundamentais para a (re) eleicao de um candidato.

Beatriz Kushnir (2004), num livro em que analisa o lugar de jornalistas como 
censores que colaboraram com o regime militar, avalia tambem a maneira como as 
“mudan<;as” rumo a democracia iniciadas com Geisel eram articuladas pelos gover- 
nistas com vistas a permanencia no poder. A aurora contextualiza as transforma^oes 
que come^aram nos anos 1970 e culminaram com as manifestacoes pelas “diretas
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ja” em 1984, mas destaca as coligapoes entre o passado recente e um presente que 
dele nao se afastava radicalmente. E, nesse sentido, seguindo a trilha que orienta o 
objetivo de seu trabalho, compreende que houve uma continuidade, com “nuan^as 
de transformaqao”, que significou a manutenqao da censura legalmente ate 1988, 
ano de promulga^ao da nova carta constitucional (KUSHN1R, 2004: 76-77). Disso, 
importa observar o perfil conservador da “transi<;ao democratica” que foi traduzida 
por alguns autores com a metafora do camaleao, que se adapta as circunstancias, 
“muito pertinente para aquele e tambem para outros momentos da historia do Bra
sil” (KUSHNIR, 2004: 138).

Nesse sentido, observamos que o tema da “conciliaqao”, enquanto mecanis- 
mo politico que visa a uniao dos contrarios, se sobrepos no ambito das tramas que 
envolveram a sucessao presidencial entre 1984 e 1985. O objetivo dos atores que 
participavam do jogo politico era conservar o establishment sob a “aparencia” de 
uma transforma^ao radical que teria sido possivel, ao menos do ponto de vista ju- 
ridico, com a promulgapao da Constituicao de 1988. O que nos leva a apontar a 
existencia de assincronias entre a legisla^ao e o comportamento politico no ambito 
da experiencia politica brasileira, na qual, segundo Martins (2011), houve uma ca- 
rencia de movimentos e conflitos cujos resultados fossem uma transformacao social 
e juridica que apontasse para uma conexao legitima entre as in stitu tes e as praticas 
sociais. De tal forma que as no<;6es de sociedade civil e de cidadania no Brasil sao 
antes de tudo palavras que compoem um vocabulario politico apropriado de ideias 
francesas e que aqui, pode-se dizer, ganharam dimensoes caricaturadas.

Problematizando o uso que se faz do modelo eurocentrico de reflexao politica 
e sociologica, o autor reitera que “a cidadania nao e o milagre do discurso facil e 
teimoso, privado de fundamentos na historia real e em nossas singularidades per- 
sistentes” (MARTINS, 2011: 17). Entende que sua conquista em outras sociedades 
resultou de conflitos reais que as afetaram profundamente nao constituindo um 
mero conceito sem significados na pratica social. Fato que, para ele, nao ocorreu 
no Brasil onde se desenvolveu uma cidadania limitada e onde se carrega o peso de 
uma heranqa cultural gerada pelo escravismo e “reproduzida e ampliada depois pela 
questao agraria”, considerando esta responsavel por um tipo de mentalidade que 
orienta praticas que expressam uma “domina<;ao patrimonial” e uma “cultura do 
favor” (MARTINS, 2011: 17-18).

A dinamica politica da “negocia^ao” que norteou a sucessao presidencial de 
Figueiredo foi mediada por trocas de favores, cujo fim era a uniao dos contrarios.
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Dessa maneira, os conflitos entre situacionistas e oposicionistas foram sendo resol- 
vidos de forma “amistosa” e tiveram como resultado politico a articula^ao de uma 
chapa de oposi^ao que expressava uma saida conservadora para o problema da “tran- 
si^ao”. £ por essa razao que entendemos a “negocia9ao” como o leitmotiv da suces- 
sao presidencial de 1984-1985, perpassando ate mesmo o movimento pelas “diretas 
ja” que simbolizaria, de acordo com as vozes que em seu favor discursavam, o desejo 
da sociedade civil de decidir atraves do voto direto quern seriam os governantes da 
Republica. A despeito da mobiliza^ao social expressada nos varios comicios pelo 
Brasil em prol das “diretas ja”, o fim do regime militar aconteceu quando formas 
governistas se articularam com a oposi^ao visando a democratizacao que, alias, se 
tratava de uma palavra usada tambem pelos politicos da situaqao, como expomos no 
inicio deste texto.

Em seu discurso de posse como presidente, Figueiredo reafirma os “compro- 
missos da Revolucao de 1964” com o povo62 brasileiro, destacando-se, para interesse 
de nossa pesquisa, temas que nao distam tanto daqueles que encontramos nas falas 
dos politicos a ela opositores:

Reafirmo: e meu proposito inabalavel —  dentro daqueles prindpios 
—  fazer deste Pais uma democrada. As reformas do eminente Pre
sidente Ernesto Geisel prosseguirao ate que possam expressar-se as 
muitas facetas da opiniao ptiblica brasileira, purificado o processo das 
influencias desfigurantes e comprometedoras de sua representativida- 
de (FIGUEIREDO, 15/03/1979).

Figueiredo atribui ao Estado, nele personificado, a fun^ao de promover a de- 
mocracia nao se referindo a sociedade como parte desse processo, estando presente 
ai um dos alvos de critica da oposigao. Alem de tudo, o general-presidente estabelece 
uma comunicaqao direta com a “gente” brasileira com o “espirito de concilia^ao” 
que mais tarde sera o lema da campanha deTancredo Neves: “Reafirmo o meu gesto: 
a mao estendida em conciliacao. Para que os brasileiros convivam pacificamente. 
Para que as divergencias se discutam e resolvam na harmonia e na boa vontade, tao 
da indole de nossa gente” (FIGUEIREDO, 15/03/1979).

A palavra democracia nao foi excluida do vocabulario dos presidentes do 
“pos-64”; pelo contrario, era acionada como a justificativa para o “movimento revo-

62 Cabe problematizar o que e o "povo brasileiro”. Ver, por exemplo: SILVA (1990).
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lucionario” que teria eclodido com o fim de conter um governo que pretendia “bol- 
chevizar o pais” (ATO INSTITUCIONAL N° I, 09/04/1964). Em discurso a napao 
brasileira atraves do radio e da TV, em 11 de abril de 1964, apos eleito presidente 
da Republica pelo congresso nacional, Castello Branco afirma seu “compromisso” 
com os “elevados objetivos do Movimento vitorioso de abril, no qual se irmanaram 
o Povo inteiro e as Formas Armadas, na mesma aspirapao de restaurar a legalidade, 
revigorar a democracia, restabelecer a paz e promover o progresso e a justipa social” 
(CASTELLO BRANCO, 11/04/1964). Perante o congresso nacional, em 15 de 
abril de 1964, se refere a “esplendida coragem e decisao” do “movimento civico 
da Napao brasileira” para “restaurar a democracia e liberta-la de quantas fraudes e 
distorpoes que a tornavam irreconhecivel” (CASTELLO BRANCO, 15/04/1964).

Costa e Silva, em discurso perante o congresso nacional em 03 de outubro de 
1966 apos eleito presidente da Republica, justifica a “revolupao” como um “gran- 
dioso movimento civico” que teve “profundas origens populares” e que nao teria se 
tratado de um “golpe de Estado”: “O movimento de marpo de 1964 foi, portanto, 
um compromisso com a democracia, e a candidatura, que hoje consagrastes, e ine- 
gavelmente dotada de atributos democraticos” . Em seu discurso de posse em 30 de 
outubro de 1969, no qual a ciencia, o desenvolvimento tecnologico e o crescimento 
economico ocupam centralidade, Emilio Garrastazu Medici se apresenta como um 
“homem da lei” que sente a “plenitude do regime democratico” ser uma “aspiracao 
nacional”: “E, para isso, creio necessario consolidar e dignificar o sistema represen
tative, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentals 
do homem” (COSTA E SILVA, 03/10/1966).

Sao discursos de tres presidentes que antecederam a chamada “abertura poll- 
tica” e a “transipao para a democracia”, processos que teriam se iniciado a partir de 
1974, com o governo Geisel (BERTONCELO, 2007: 60; ARTURI, 2001: 10). A 
preocupapao em se vincular a democracia, portanto, nao se restringia aos presidentes 
que iniciaram a “transipao controlada” (CARDOSO, 1985: 11), nem a politicos que 
compunham o grupo que formava a “oposipao” a “ditadura militar”. Ate porque o 
projeto de estabelecer uma democracia no Brasil fazia parte do governo “revolucio- 
nario”, sobretudo em seu irn'cio e no contexto da “abertura politica”, nao se tratando 
de uma particularidade daqueles que discursavam em favor de “eleipoes diretas” com 
a justificativa de que apenas elas devolveriam a napao a democracia. Sao posipoes 
politicas que se apresentam publicamente como contraditorias, mas que igualmente 
sao construldas em funpao de intenpoes vinculadas a conquista de poder.
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Nao temos a inten^ao de aprofundar a discussao sobre o periodo referente a 
“ditadura militar”, mas consideramos relevante fazer referenda a fragmentos de sua 
memoria no sentido de problematizar o conceito de democracia e entende-lo como 
uma fabrica^ao que ocorre em fun<;ao das circunstancias daqueles que o acionam 
e o (re) significam de acordo com os interesses que ocupam espa^o na ordem do 
dia. A “revolu^ao de 64” foi sendo justificada pela imprensa e pelos sujeitos que 
a articularam enquanto necessaria para preservar a democracia do pais em face de 
sua “bolcheviza^ao”, de maneira parecida ao que ocorreu no periodo da chamada 
“transi^ao democratica” no qual se intensificou, em face da opiniao publica, o apelo 
para o fim da “ditadura militar” e para a “redemocratiza^ao”, cujo pre-requisito era 
o restabelecimento de elei9oes diretas que garantiriam o retorno da participarpao da 
sociedade civil.

Tancredo Neves, em seu discurso de posse nao pronunciado, em virtude de 
sua morte, destaca como tra<;o importante de sua vitoria a possibilidade de restabe
lecimento da ligacao entre a sociedade civil e o Estado que teria sido rompida pelos 
governos “ditatoriais”: “Nao chegamos ao poder com o proposito de submeter a na- 
9ao a um projeto, mas com o de lutar para que ela reassuma, pela soberania do povo, 
o pleno controle sobre o Estado. A isso chamamos democracia” (VEJA, 31/07/1985: 
40). Atribui ao “povo”, conceituado como agente da historia e nao como uma “en- 
tidade abstrata”, o papel de protagonista: “o nosso progresso politico deveu-se mais 
a fore a reivindicadora dos homens do povo do que a consciencia das elites” (VEJA 
31/07/1985: 40). Compreensao de povo enquanto representa^ao que, alias, nao se 
difere muito daquela presente nos discursos de Figueiredo.

Para Carvalho e Vianna (2002), a “civilizaejao” na sociedade brasileira ocorreu 
a partir da a^ao coercitiva do Estado, nao se tratando do resultado de uma longa 
experiencia historica, a semelhanca do que teria ocorrido nos Estados Unidos e nos 
paises europeus, sobretudo Franca63 e Inglaterra. Para os autores, no Brasil faltaria a 
agao de uma sociedade constituida por individuos integrados capazes de influenciar 
as decisoes politicas, circunstancia que seria resultado da “modernizarpao conserva- 
dora” levada a cabo pelo Estado.

Nesse sentido, a despeito de uma enfase discursiva na sociedade civil como 
for^a atuante para a transformacao politica do pais, a campanha pelas “diretas ja”, 
que foi veiculada na imprensa da epoca como simbolo do desejo da popula^ao em

63 Para este caso, conferir: ELIAS (1993: 2011).
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participar da vida poh'tica do pais representado no slogan “Eu quero votar pra presi- 
dente” (VEJA, 01/02/1984: 14), foi articulada pela Executiva Nacional do PMDBh4 
o irn'cio de 1983 com a lideranqa de Ulysses Guimaraes (BERTONCELO, 2007: 
100). Num contexto de divisoes do PDS em funqao das tres candidaturas65 para a 
sucessao de Figueiredo, a “corrente ulyssista” do PMDB, tambem dividido entre os 
“radicals”, posicao associada a Ulysses e os “moderados”, cujo representante era Tan- 
credo, a proposta de uma campanha pelas “diretas ja” aparecia como uma estrategia 
da oposi^ao para alcancar o poder.

Tratar-se-ia de um mecanismo com o qual seria possivel pressionar o governo 
que ja se encontrava desgastado com as brigas internas de seu partido. Dessa manei- 
ra, seria possivel colocar a opiniao publica contra as eleiqoes indiretas, simbolo do 
regime pos-64. Em reuniao do Diretorio Nacional em 14 de abril de 1983, o PMDB 
estabeleceu como escopo principal de seu programa as eleiqoes diretas, retirando 
a instituiqao de uma Assembleia Constituinte como a sua prioridade (BERTON
CELO, 2007: 94-101). Na esteira da emenda elaborada pelo deputado Dante de 
Oliveira, o movimento das “diretas ja” constituiu uma articulaqao politica iniciada 
em 1983 pelo PMDB, a que se coligou o PT e, em seguida, constituiu-se um comite 
pro-diretas formado por esses dois partidos acrescidos do PDT e do PTB66. A mobi- 
lizatpao mais intensificada, acompanhada dia a dia pela imprensa, se deu nos primei- 
ros meses de 1984, com o apoio dos governadores de oposiqao, como Leonel Brizola 
(RJ) e Franco Montoro (SP) e de setores da sociedade, ganhando uma abrangencia 
nacional (BERTONCELO, 2007: 118; 127).

Nas paginas diarias dos jornais escritos destacavam-se as noticias sobre a cam
panha pelas “diretas”'’', porem a enfase maior recaia sobre as disputas de poder no

64 Partido do Movimento Democratico Brasileiro, nomenclatura derivada do MDB (Movimento De
mocratico Brasileiro), que foi criada com a reforma partidaria de 1979 que, dentre outras medidas, 
extinguiu o bipartidarismo (BERTONCELO, 2007: 64).

65 Mario Andreazza, ministro do interior; Aureliano Chaves, vice-presidente; Paulo Maluf, deputado 
federal (BERTONCELO, 2007: 94).

66 O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democratico Trabalhista (PDT) foram institucionali- 
zados com a reforma partidaria de 1979 que estabeleceu o pluripartidarismo (BERTONCELO, 2007: 
64). O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) reapareceu nesse contexto de reforma, mas foi criado em 
1945, tendo sido a legenda pela qual Getulio Vargas foi eleito presidente.

67 E importante salientar o parco espa^o conferido a campanha pelo telejornalismo da Rede Globo, 
emissora que transmitia desde 1969 o Jornal Nacional cuja audiencia era a maior do pais (VEJA, 
05/09/1984: 48). No entanto, em argumento apresentado pela propria emissora de televisao no por
tal Membria da Globo, criado recentemente, ha uma justificativa para os poucos minutos dedicados 
a cobertura da campanha pelas “diretas ja” . Em um trecho do argumento, ha o apelo a censura e as
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ambito do campo politico que abrangiam tanto o interior da oposi^ao como o do 
governo68. Nesse sentido, o significado politico da campanha pelas “diretas ja” esta 
ligado, sobretudo, ao interesse de um grupo heterogeneo em alcancar o poder e ocu- 
par o lugar do “regime autoritario”, alcunha que serviu de espelho invertido para a 
legitimidade do Estado democratico que teria iniciado seu restabelecimento com a 
vitoria de Tancredo e o concluido com a promulgacao da Constituiitao em outubro 
de 1988 e com as elei^oes diretas de 1989.

O que se observa tanto do lado dos militares, como dos que a eles se opu- 
nham, sao negocia^oes e manobras ardilosas com vistas a conquista e/ou manuten- 
£ao do poder, levando-nos a hipotese de que, do ponto de vista do jogo politico, a 
distancia entre o “novo governo civil” e o “velho autoritarismo” parecia ser bastante 
tenue. O que nao significa que estejamos atenuando o papel dos presidentes milita
res enquanto repressores da liberdade civica, politica e social. Trata-se, no entanto, 
de reavaliar o processo de “transi^ao democratica” reconsiderando as positpoes dos 
atores politicos envolvidos nessa “trama” e observando argumentos em prol da de- 
mocracia no regime autoritario, bem como, argumentos e praticas autoritarias no 
regime democratico que, contraditoriamente, encarrega ao Estado a funfao de gerir 
a sociedade, conferindo a esta concessoes, como o dever de votar.

Com efeito, nossa cultura politica se destaca pela personifica^ao do Estado 
que, dessa forma, nao e percebido pela popula^ao como uma instancia publica na 
qual ela tern o direito de agir de maneira autonoma e livre, ainda que via seus re- 
presentantes no Congresso Nacional. Nao e no representante-servidor publico do 
Estado em que os eleitores votam, mas em “pessoas” providas de caracteristicas sim- 
bolicas que de alguma maneira os afetam mais intimamente. £  um aspecto que 
aponta para a existencia de “afinidades eletivas”, aquelas que nao sao espontaneas, 
mas escolhidas racionalmente, entre modelos de governanca historicamente tratados 
como opostos.

pressoes dos militares como motivo maior para a nao transmissao da campanha. Veja-se tambem: “Jose 
Bonifacio de Oliveira Sobrinho, o Boni, entao vice-presidente de operates da TV Globo, confirma: 
‘Naquele momento, a pressao sobre Roberto Marinho foi intensa. Foi uma frustra^ao para mim e para 
toda a equipe de jornalismo, uma tristeza para o Armando Nogueira e a Alice-Maria, nao poder fazer a 
cobertura de maneira adequada. Nos ficamos limitados pelo poder de audiencia que a TV Globo tinha. 
Isso foi uma tristeza muito grande, mas naquele momento o Dr. Roberto nao podia resistir’” (Disponi- 
vel em http://memoriaglobo.globo.com/erros/diretas-ja.htm. Acesso em 05/08/2013).

68 Ver as manchetes da primeira pagina do jornal Folha de Sao Paulo do mes de abril de 1984, nas 
quais o destaque foi para as articulates entre liderantpas polfticas, tanto do PSD, como do PMDB, 
PT e PTB.
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3 . A t o r e s  t r a n s f u g a s : a  i n s t a b i l i d a d e  d a s  p o s k j o e s  p o l i t i c a s

No frontispicio dos principals jornais do dia 16 de janeiro de 1985 esta no- 
ticiado o resultado das eleipoes indiretas69 para presidente da Republica, cargo que 
seria ocupado por Tancredo de Almeida Neves, cujo nome representava a “concilia- 
pao” entre o governo militar e os atores politicos agrupados na oposipao, rotulo ge- 
neralizante para se referir a grupos divergentes que se aliaram para alcanpar o poder 
sob o argumenro retoricamente democratico de que era preciso expurgar o Estado 
brasileiro do “ciclo autoritario” que o governara por mais de vinte anos. A campanha 
das “diretas ja”, cujo fim juridico foi a “rejeipao” da emenda Dante de Oliveira na 
camara dos deputados, foi convertida primeiro no slogan “negociapao ja” (O ESTA
DO DE SAO PAULO, 26/04/1984: 1; JORNAL DO BRASIL, 24/04/1984: 10) 
que traduz uma maneira “amistosa” da sociedade brasileira resolver impasses politi
cos e, depois, em “Tancredo ja” (VEJA, 04/07/1984), slogan da campanha eleitoral 
da chapa Tancredo-Sarney que atesta o ethos personalista enquanto trapo presente 
na cultura politica brasileira.

A memoria jornalistica produzida a epoca noticia o tema da “negociapao” 
como o mais importante em tempos ditos “radicals” em que a esfera publica, no sen- 
tido habermasiano70, parecia ganhar forpa com a campanha pelas “diretas ja”. Porem, 
a despeito de uma campanha que ganhou espapo social, sobretudo com a atuapao 
de uma imprensa escrita, foi mais conveniente aos politicos envolvidos na trama da 
articulapao em favor da abertura politica e da “redemocratizapao”, o voto contrario 
a aprovapao da emenda e, dessa forma, foi possivel maquinar uma transipao que 
nao acabou nao rompendo com a ordem politica anterior. E, assim, a eleipao presi- 
dencial de 1985 nem ocorreu pela via direta nem elegeu um candidato do partido 
situacionista, saindo dela vitorioso um homem publico que nao representava nem 
a ditadura nem a oposipao radical. Saida “amistosa” e “cordial” de forpas politicas 
da epoca para conservarem-se no poder numa configurapao em que nao cabia, de

69 C£: “Acabou o ciclo autoritario; Tancredo e o 1° presidente civil e de oposipao desde 64” (FSP, 
16/01/1985: 1); “Tancredo: so ha patria com democracia” ; “Tancredo supera os dois terqos” (JB, 
16/01/1985: 1-2); ‘“Entrego-me ao service da nacao" (ESP. 16/01/1985: 1); “Os segredos da vitoria 
da oposicao” (VEJA, 16/01/1985: 20).

70 Numa releitura de Jurgen Habermas, Jesse Souza comenta sobre sua concepcao de esfera publica 
como uma “esfera composta de sujeitos privados com opiniao propria”, o que garante a capacidade de 
julgar e a formacao de uma opiniao publica com a qual e possivel se dirigir de maneira legitima contra 
a autoridade politica (SOUZA, 2000: 60-61).
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um lado, a permanencia do regime militar nem de outro, a transferencia do poder 
para grupos partidarios tidos como “radicais” pela liga<;ao que lhes era atribuida a 
perspectiva esquerdista71.

Jesse Souza (2009) situa essa maneira de pensar caracteristica da identidade 
brasileira na “virada culturalista” feita por Gilberto Freyre em 1933 que, em Casa 
grande & Senzala, transforma a mistura etnica e cultural do brasileiro em motivo de 
orgulho, valorizando o encontro cultural por considerar que este possibilitou a cons- 
trucao de uma sociedade particular por sua capacidade de unir os contrarios (SOU
ZA, 2009: 37). Sobressai no argumento de Freyre um elogio ao carater pacifico e 
amistoso do povo brasileiro e que simbolizaria o trapa peculiar de sua identidade. 
Dai, argumenta Jesse Souza, a constitui^ao de uma sociedade pouco afeita a criticas e 
que tende a uma naturaliza^ao da vida social (SOUZA, 2009: 38). Trata-se, segundo 
o autor, de um “mito” da identidade brasileira que funciona como uma “fantasia 
compensatoria” para os problemas sociais de um pais que se considera em vantagem 
sobre outros em fun^ao de sua cordialidade e simpatia e de sua aversao a quaisquer 
formas de conflito e de critica, inclusive em circunstancias como um debate politico 
(SOUZA, 2009: 39).

E uma compreensao a que fazemos referenda por considerarmos que ela 
explica parcialmente a maneira “amistosa” com que se deu a eleito  do primeiro 
presidente civil que simbolizava um capitulo importante rumo a “transi^ao demo- 
cratica”. Os relatos jornalisticos apontam nao para uma “queda” do regime ditatorial 
nem para uma “ascensao” abrupta de grupos que representavam os ditos “interesses 
democraticos” , mas para uma mudan^a pacifica, mais mediada por articulates en- 
tre representantes de grupos politicos do que por conflitos radicais. As articulates 
entre os dissidentes do PDS, liderados por Jose Sarney e Aureliano Chaves, e a 
oposi^ao ao regime exemplificam isso. Atores politicos aos quais cabe acrescentar o 
proprio Ulysses Guimaraes, presidente do PMDB e conhecido pelo epiteto de “Sr. 
Diretas”. Homens publicos que mudam suas posicoes no campo politico de acordo 
com as circunstancias e com as negocia^oes feitas com seus pares.

O caso de Ulysses Guimaraes e exemplar nesse sentido, visto que aparece nas 
cronicas jornalisticas como o maior defensor das eleites diretas para 1984 e radi-

71 A referenda poh'tica maior dessa ideia era, a epoca, o Partido dos Trabalhadores liderados por Lula 
(Luiz Inacio da Silva), partido criado num contexto de “abertura poh'tica” que suscitou uma reforma 
partidaria em 1979 a partir da qual foi instituido o multipartidarismo: “A Arena tornou-se o PDS; o 
MDB, PMDB e surgiram quatro novos partidos, PP, PDT, PT e PTB” (BERTONCELO, 2007: 64). 
Ha que se considerar a associaqao que se fazia do PT ao comunismo sovietico em tempos de guerra fria.
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calmente contrario a “conciliapao”. Apos a derrota da emenda, no entanto, comepa 
a aparecer na imprensa vinculado ao grupo pro-conciliapao, ao qual se aliou posicio- 
nando-se ao lado deTancredo Neves. Trama que havia sido urdida, segundo reporta- 
gens da epoca, na convenpao do PMDB em dezembro de 1983 em que, das relates 
de formas entre “tancredistas” e “ulyssistas”, o primeiro grupo teria sai'do duplamente 
vitorioso pela conquista de posipao majoritaria no partido e pelo consenso neste de 
que haveria apoio as diretas ate a data da votapao da emenda e, rejeitada esta, a posi
pao de negociapao com o governo assumida porTancredo (VEJA, 14/12/1983: 38).

Ulysses era visto como um entrave a negociapao por membros “moderados” 
do partido, a exemplo do deputado peemedebista Fernando Lyra, um dos principals 
articuladores da campanha para a eleipao indireta de Tancredo (DIMENSTEIN, 
1985: 72). Alem de tudo, veiculavam-se nas cronicas jornalisticas especulapoes de 
que objetivava a presidencia da Republica: “O peemedebista mais dedicado a cam
panha das ‘diretas ja’, era, sem duvida, Ulysses Guimaraes. Ate porque o presidente 
do PMDB sabia que so o voto popular teria forpas para conduzi-lo a Presidencia 
da Republica” (DIMENSTEIN, 1985: 77). “Ele quer a Presidencia da Republica 
embora, prudente, lembre que politico e como cozinheiro. Quern faz o melhor 
bocado nem sempre come’” (VEJA, 18/04/1984: 36). A postura deTancredo, aves- 
sa a “radicalismos”, se opunha a de Ulysses que durante a campanha pelas “diretas 
ja” vociferava contra qualquer possibilidade de “negociapao” com o governo (DI
MENSTEIN, 1985: 78-80).

O “Sr. Diretas”, (FSP, 25/04/1984: 8; VEJA, 18/04/1984: 32), epitcto com 
que era tratado na imprensa, apresentava-se como critico da “negociapao” feita a 
portas fechadas, colocando-se a seu favor com a condipao de que “ela seja feita as 
claras, com a mais ampla participapao dos diferentes setores sociais, sob pena de 
transformar-se em mero acordo de cupulas, para dar a impressao de mudar tudo dei- 
xando tudo como esta” (FSP, 25/04/1984: 8). Em discurso na Camara Federal um 
dia anterior a votapao da emenda, Ulysses define o que chama de “entendimento” 
para se contrapor ao uso que, segundo ele, estava sendo feito da palavra: ‘“O dialogo 
publico, perante a imprensa, o radio e a televisao, testemunhado e fiscalizado pelo 
acesso livre as galerias e dependencias do Congresso Nacional” (FSP, 25/04/1985: 8).

Por sua vez, em reportagens posteriores, alguns meses apos a derrota da emen
da, le-se: “Ulisses recua e da apoio a candidatura indireta” (FSP, 15/07/1984); “Aarte 
da costura: Tancredo faz do concorrente Ulysses um aliado e consegue o apoio da 
esquerda do PMDB para lanpar o senador Sarney como vice” (VEJA, 16/01/1985:
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28). Percurso politico em que prevaleceram posi^oes contraditorias, sendo uma de- 
las a decisao de apoiar as elei9oes indiretas apos ser tratado pela imprensa como 
o simbolo da oposi^ao ao regime militar na condi^ao de presidente nacional do 
PMDB e, sobretudo, de articulador da campanha pelas “diretas ja”.

Trata-se de um comportamento que expressa a volatilidade das posturas 
politicas e que foi reconhecido por Tancredo num momento em que respondia a 
jornalistas, em epoca de campanha presidencial, sobre o apoio da Frente Liberal, 
formada pelos dissidentes do PDS: ‘“Politica e um quadro dinamico que esta sempre 
se transformando e modificando. E um mosaico e um imenso caleidoscopio. Mas, 
evidentemente, que nao so espero como desejo’” (FSP, 20/07/1984: 5). Sua propria 
posiijao simbolizava essa “incoerencia” do mundo politico ao participar dos comi- 
cios pelas diretas, ainda que meses antes da vota^ao da emenda, ja tocasse no assunto 
da “negociatpao” com o governo. Participa^ao que foi fundamental para a transferen- 
cia do slogan “diretas ja” para “Tancredo ja.”72, agregando os votos de governistas e 
oposicionistas e, ao mesmo tempo, a aceita^ao em face da opiniao publica.

A trajetoria de Jose Sarney, entao presidente do PDS, marcada por um per
curso tortuoso, no sentido de que costumava alterar sua posi^ao politica em fun^ao 
das circunstancias, tambem constitui um exemplo do politico enquanto transfuga 
que deserta passando para o lado daquele que antes era seu inimigo. Transeunte que 
nao se estabelece num lugar fixo, modificando sua posii^ao a depender dos interes- 
ses politicos que estiverem em jogo. Um primeiro dado relevante diz respeito a sua 
postura contraria as elei^oes diretas para 1984: “Sarnei quer mobilizar PDS contra 
as diretas” (FSP, 03/01/1984: 1). Segundo o jornal, ele assumira que havia muitos 
dentro do partido que apoiavam as diretas e que o faria tambem desde que tivesse 
sido proposta antes das elei^oes de 1982, dado o fato de que nestas o PDS saira vi- 
torioso e por isso tinha grande maioria no Congresso.

Para a Folha, a discussao do partido se dava em torno da sua Convempao 
que iria definir o candidato a suceder o presidente Figueiredo. Porem, Sarney nao 
adianta que Paulo Maluf viria a ser o candidato, afirmando que o que interessava de 
imediato era discutir a legitimidade do Colegio Eleitoral para as elei^oes indiretas 
e que seu objetivo tambem era manter o partido unido. Por outro lado, em coluna 
intitulada “Nao e o que parece”, um jornalista analisa o comportamento politico de 
Sarney opinando que seu comentario de que era preciso debater a legitimidade do

72 Cf.: Reportagem especial da Veja sobre a sucessao do presidente Figueiredo: “A historia secreta da 
sucessao” (VEJA. 16/01/1985: 20-55).
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Colegio Eleitoral representa uma manobra poh'tica com a qual pretendia se desviar 
das pressoes em torno de si apos a desistencia de Figueiredo em coordenar a suces
sao73. Afirma tambem quc o alvo aparente de Sarney era o movimento pro-diretas, 
cujo esmagamento considerava necessario para unificar o PDS. Porem, segundo o 
jornalista, o real interesse de Sarney era se tornar vice-presidente do Brasil em chapa 
liderada pelo entao ministro do interior Mario Andreazza.

De personagem central do governo militar, em que ocupou cargos desde a 
presidencia de Castelo Branco ate a de Joao Figueiredo (VEJA, 08/08/1984), Sarney 
torna-se candidato a vice-presidente pela chapa da oposiqao ao lado de Tancredo 
cuja candidatura se fortaleceu com as “pedras que desabaram do PDS, castigado 
nas ultimas semanas pela maior sequencia de explosoes de sua historia” (VEJA, 
04/07/1984: 20). Das manobras polfticas tramadas para a sucessao presidencial 
participaram membros do governo estabelecido, tanto aqueles com posturas mais 
conservadoras como aqueles que eram favoraveis, por exemplo, as “diretas ja”, mem
bros da oposiqao peemedebista, tanto os “moderados” que pregavam a “conciliaqao”, 
como os “radicals” que afirmavam nao abrir mao do projeto democratico a ser im- 
plantado de imediato via eleiqoes diretas.

Rivais que disputavam lugares de poder no campo politico tornam-se aliados 
ocasionais, sendo o caso de Sarney (VEJA, 08/08/1984) bastante elucidativo dessa 
postura que era recorrente na pratica cotidiana dos politicos que protagonizaram os 
relatos jornalisticos nesse contexto. As paginas da imprensa da epoca eram povoadas 
com noticias que faziam o mapa das articulapoes e das alternates “repentinas” nas 
posipoes politicas. Foi destaque na imprensa, por exemplo, a fratura do partido go- 
vernista e a alianqa de Sarney com Tancredo: “Previa derruba Sarnei e racha PDS” 
(FSP, 12/06/1984: 1); “Sarney renuncia na maior crise do PDS” (ESP, 12/06/1984: 
1); “Sarney renuncia a presidencia do PDS e Aureliano vai a Figueiredo ainda hoje”

73 Fato que se deu em pronunciamento transmitido por cadeia nacional em radio e televisao no dia 
29 de dezembro de 1983: “Figueiredo desiste de comandar sucessao. O presidente devolve ao PDS a 
escollia do candidato e considera percurbadora a campanha pelas diretas” (FSP 30/12/1984: 1). Antes 
disso, Figueiredo ja havia anunciado a sat'da da presidencia do partido e, ate mesmo, segundo a revista 
Veja, o apoio individual as diretas, as quais teria afirmado, durante sua estadia em Lagos, na Nigeria, 
que se opunha oficialmente em fun^ao de sua filiaqao ao PDS: “Numa entrevista com diversas respostas 
contraditorias, Figueiredo explodiu: ‘Eu sou pela elei^ao direta. Eu acho que e assim que deve ser. Mas 
no momento nao ha a possibilidade’, disse o presidente. Por que nao ha possibilidade? ‘Porque o meu 
partido nao iria se conformar. Eu me conformo, mas o meu partido nao iria se conformal” (VEJA, 
23/11/1983: 36). Para alguns analistas, essa posicao resultaria de suas contrariedades com as divisoes do 
PDS que durante o ano de 1983 tinha tres candidatos possi'veis: o vice-presidente Aureliano Chaves, o 
ministro do interior Mario Andreazza e o deputado federal Paulo Maluf (BERTONCELO, 2007: 94).
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(JB, 12/06/1984: 1). Mais adiante: “PDS racha; Frente se alia ao PMDB” (FSP, 
20/07/1984: 1); “Sarney e o vice na chapa com Tancredo” (JB, 19/07/1984: 1).

Na reportagem da Folha, destaca-se o acordo entre a Frente Liberal do PDS e 
o PMDB que resultou no apoio a candidatura de Tancredo. Dois homens publicos 
antes adversaries no campo da disputa politica entre os governistas e a oposiqao ao 
regime militar, se tornam aliados: “O presidente nacional do PMDB, Ulisses Gui- 
maraes, e o senador Jose Sarnei, ex-presidente do PDS e um dos lideres da dissiden- 
cia pedessista, decidiram ontem em Sao Paulo que o acordo entre as duas partes sera 
assinado na terqa-feira, em Brasilia” (FSP, 20/07/1984: 1). Portanto, no ambito das 
estrategias pollticas que foram sendo articuladas em meio a campanha pelas “diretas 
ja” e que se intensificaram apos a rejei^ao desta na Camara Federal, destacou-se na 
imprensa nacional o tema da “negociacao” que tinha em Tancredo seu epicentro 
simbolico em virtude de sua habilidade, elogiada por Figueiredo (FSP, 21/06/1984), 
em unir os contrarios.

Em referenda a astucia de Tancredo em contrabalanqar os dois lados no jogo 
politico, uma charge o representa segurando uma pizza com legenda ironica: “A 
receita e esta: mezzo situazione, mezzo oposizione” (FSP, 24/06/1984: 1). Logo de- 
pois, o jornalista analisa o apoio recebido de progressistas e conservadores com uma 
coluna intitulada “Tancredo, um conservador contra Maluf”:

Ele sucedeu ao PDS em Minas sem traumas, adaptou sua politica eco
nomica a do Planalto e nao tem hesitado em reprimir com violencia 
manifestapoes de rua por diretas ja ou melhores salarios. E, ao contra- 

rio de Maluf, podera governar a partir de 1986 com folgada maioria 
parlamentar, que garantiria seu compromisso de moralizar a coisa pu- 
blica, mas sem punir o passado de escandalos (FSP, 24/06/1984: 10).

A posipao de Tancredo em relapao aos chamados grupos de esquerda e aos 
“radicais” se aproxima mais de um governo de perfil autoritario do que representante 
do Estado democratico, em favor do qual afirmava se candidatar:

Nao transigirei jamais. Nao farei nenhuma concessao, por minima 
que seja, a qualquer agrupamento politico, seja ele qual for, e parti- 
cularmente as esquerdas no que tange a materia de principios como 
a ordem publica, as nossas instituipoes civis e militares, a seguranpa 
nacional e a soberania do povo brasileiro. O Brasil e uma patria na- 
cionalista, uma patria democrata e crista e ha de ser sob a egide dessas
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influencias que nos haveremos de construir uma Nagao soberana, dig- 

na e justa (PSP, 20/07/1984: 5).

Tancredo langa mao de um argumento nacionalista que serviria para autorizar 
sua fala bastante centrada na ideia de uma ordem social, a ser garantida pela agio de 
um Estado forte que teria nele uma lideranga capaz de estabelece-la. Aos argumentos 
liberals  ̂ que atravessavam os discursos de Tancredo se aliavam alguns, como esses 
citados, que mais se vinculavam ao pensamento autoritario, cuja formagao moderna 
foi uma “reagao contra a ideologia liberal e democratica” (BOBBIO, 1998: 96). Um 
autoritarismo que, no caso da sociedade brasileira, teria uma relagao com a forte 
presenga de um sistema hierarquico expresso na frase “sabe com que esta falando?” 
que, segundo Roberto DaMatta (1997: 182), simboliza um tipo de relagao social 
que predomina no Brasil e que se sobrepoe ao lema democratico da “igualdade”.

Em uma das varias reportagens dedicadas as “diretas ja” , na edigao de 24 de 
abril de 1984, as vesperas da votagao da emenda Dante de Oliveira, o jornal Folha de 
Sao Paulo destaca a posigao de Tancredo Neves enquanto aliado do governo federal, 
ainda que defendesse publicamente as eleigoes diretas. Na primeira pagina da edigao 
tem-se: “Sociedade civil exige diretas, Tancredo agora quer negociar”. Em pagina 
posterior, com a manchete intitulada “Tancredo aceita liderar negociagao, se PMDB 
quiser” (FSP, 24/04/1984: 18), o jornal cobre uma entrevista coletiva concedida 
pelo entao governador de Minas Gerais aos jornalistas do estado em que ele fala das 
possibilidades de liderar uma negociagao entre o governo federal e a oposigao caso a 
emenda nao seja aprovada.

Alem disso, afirma que a “hipotese de um governo de transigao nao deve ser 
descartada” e, indagado se aceitaria ser o nome deste governo, afirma: “Eu nao sei 
quantas vezes terei que repetir que o meu nome nunca estevc e nem esta em cogita- 
goes” (FSP, 24/04/1984: 18). Refere-se a “solugoes ideais” e “solugoes factfveis” para 
o problema politico em jogo, complementando com a opiniao de que “a solugao 
ideal seria realmente as diretas ja, de imediato. Agora, nem tudo em polftica se faz 
com nossos propositos e desejos” e, sendo assim, poder-se-ia adotar uma posigao 
relativa que seria “a conquista das eleigoes diretas em uni prazo mais curto possfvel”. 
Dessa maneira, evitaria a “radicalizagao que pode levar o Pai's a situagao de um retro- 
cesso” (FSP, 24/04/1984: 18).

74 Cf.: DELGADO; SILVA, 1985.
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O perfil de “conciliador” era atribui'do a Tancredo pela imprensa e por colegas 
do campo politico como um tra^o positivo que teria sido fundamental para o pro- 
cesso de “transRao democratica”. No ambito das tramas que envolveram a sucessao, 
o candidato mais conveniente, considerando-se o aspecto particular do modo de fa- 
zer polftica no Brasil, era aquele que representasse interesses de grupos antagonicos. 
Memorias construfdas para Tancredo em documentarios, livros e depoimentos75 e 
aproximam pela imagem laudatoria com que o representam, destacando-se como 
principal argumento sua “capacidade democratica” de lidar com a pluralidade po- 
lftica.

O discurso de Tancredo Neves, apos vitoria no colegio eleitoral, sinaliza esse 
“espirito conciliador”, com referencias a “contribuifoes isoladas” para o processo de 
transicao: do poder legislativo e do poder judiciario, da Igreja, de “homens e mulhe- 
res de nosso povo”, da imprensa, da sociedade civil, das formas armadas, do presiden- 
te Joao Figueiredo. Destaca a retomada da democracia: “reencontramos, depois de 
ilusoes perdidas e pesados sacrificios, o bom e velho caminho democratico”. Por fim, 
afirma: “Gramas a toda essa imensa e inesquecivel mobilizatpao popular, chegamos 
agora ao limiar da nova Republica” (JB, 16/01/1985: 4).

A imprensa noticia a relaqao entre Figueiredo e Tancredo como marcada sem- 
pre por cordialismo e simpatia. O Jornal do Brasil relata encontro entre os dois no 
Palacio do Planalto um dia apos a vitoria do “opositor” ao regime militar no colegio 
eleitoral. Com a manchete, “Figueiredo recebe Tancredo e louva pontos em co
mum”, a noticia destaca o carater “cordial” da conversa que, segundo o porta-voz de 
Figueiredo, se deu sem revanchismos: ‘“O presidente classificou-o de muito cordial, 
assinalando que encontrou no pensamento do Sr. Tancredo Neves muitos pontos de 
convergencia e nenhum de divergencia”’ (JB. 17/01/1985: 3).

Trata-se de um “cordialismo”76 com que se mascara os conflitos entre os atores 
politicos que o transformam numa “aparencia” de civilidade no sentido de que pro-

75 Ver lista de documentarios e livros que constroem sua memoria a partir dessa perspectiva no Portal 
Tancredo Neves, site criado pela Fundacao Presidente Tancredo Neves, http://tancredo-neves.org.br/.

76 Utilizando da metodologia tipologica de Max Weber, Sergio Buarque de Holanda (1995) faz uma 
slntese das caracteristicas da sociedade brasileira em seu classico capitulo “O homem cordial” , inserido 
no livro Raizes do Brasil, em que aborda o patrimonialismo como trapo de nossa vida social, cuja orga- 
niza^ao se da mais por particularismos, pela confusao entre publico e privado e pela predominancia da 
“cordialidade” sobre a “civilidade”. O “homem cordial” age conduzido pelo coracao reivindicando um 
convlvio mais emotivo, familiar e Intimo com os outros, se tratando de um padrao de comportamento 
distinto daquele vinculado a “ideologia impessoal do liberalismo democratico” que, segundo Holanda, 
“jamais se naturalizou entre nos” (HOLANDA, 1995: 160).
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curam demonstrar que seu comportamento pacifico visa a uma coesao social cujo 
fim seria a defesa da coisa publica. Os conflitos, ainda que constituam um aspecto 
central de uma republica democratica (CARVALHO; VIANNA, 2002; 41), sao tra- 
tados corao empecilhos para os acordos “amigaveis” com que os negocios publicos 
sao conduzidos historicamente no ambito da politica brasileira.

4 . CO N SID ERA^O ES FINAIS

O que a maior parte da imprensa tentou demonstrar que foi resultado de mo- 
vimentos sociais, termo usado para definir as “diretas ja” , foi, sobretudo uma decisao 
“de cima”, das forpas politicas que constituiam o Estado. O chamado processo de 
“redemocratiza^ao” foi articulado pelo Estado com graus minusculos de participa- 
cao da sociedade civil. E, dessa maneira, constituiu-se no pais uma democracia de 
perfil conservador, sem grandes altera^oes no ambito da vida social. Democracia na 
sociedade brasileira significa mais uma artimanha produzida pelo Estado e menos 
uma conquista social. De tal maneira, que as leis nao fazem tanto sentido para a so
ciedade porque nem sempre representam suas demandas, simbolizando, tambem, o 
carater centralizado do Estado brasileiro e a ausencia de uma sociedade civil atuante 
politicamente. Questoes, alias, ja colocadas por pensadores sociais do inicio do sec. 
XX e que parecem apontar para um ranpo “autoritario” que se mantem na experien- 
cia politica brasileira.

Apontar as continuidades entre o periodo ditatorial e o inicio do processo 
de “redemocratizai;ao” nao deve nos levar ao esquecimento das mudanpas ai ocor- 
ridas. Se nao houve grandes rupturas, tipicas, para alguns, das “revolucoes”, houve 
transformapoes que sinalizaram uma preocupa^ao por alterar, se nao a estrutura, 
ao menos a conjuntura da politica brasileira. Negar as mudanpas, e negar a propria 
apao da historicidade, e negar a existencia do tempo. No entanto, queremos chamar 
atenpao para o fato de que as mudan^as nao apagaram de todo o que havia antes 
de sua imposigao. Mais do que isso, para a ideia de que a cultura politica brasileira 
e, sim, particular assim como todas as culturas politicas de outras sociedades, visto 
que cada uma dessas e especifica, construida ao longo de processos referidos as suas 
condipoes historicas e sociais, tambem particulares.

Ou seja, afirmar uma particularidade da sociedade brasileira em virtude de 
seu “jeitinho” ou de seu “bom corapao”, ou ainda, de sua “hospitalidade”, como
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muitos ja fizeram, talvez constitua uma reprodu^ao da imagem de exodsmo que, 
desde o sec. XV e XVI, se construiu para a America, para o “Novo Mundo”. Acaba 
sendo uma forma com que se reproduz e se naturaliza nossa “diferenqa exotica”, que 
estaria presente na maneira “tradicional” de fazer polftica, de encarar o estrangeiro, 
de pensar nossa sociedade, como se houvesse um trago metaffsico que nos trans- 
pusesse ou como se o passado tivesse se conservado em virtude de uma natureza 
imutavel e transcendente.

Benedict Anderson (2008: 284), em sua inten^ao de “deseuropeizar o estudo 
teorico do nacionalismo”, poe em cheque um “provincianismo eurocentrico” com 
que os estudiosos europeus costumam afirmar que tudo de importante do mundo 
moderno teve inicio na Europa (ANDERSON, 2008: 21). Nessa perspectiva, com- 
preende que a nacionalidade e o nacionalismo sao produtos culturais especificos 
e que, portanto, e preciso estudar suas conduces historicas. Problematiza autores, 
como Gellner, para quem ‘“o nacionalismo nao e o despertar das naijoes para a 
autoconsciencia: ele inventa nances onde elas nao existem’” (GELLNER Apud AN
DERSON, 2008: 32). Segundo Anderson, este autor trata a na^ao como uma ‘“ in- 
venfao’” que “se mascara sob falsas aparencias” e, dessa forma, sugere a existencia de 
comunidades “verdadeiras” e “falsas”. Discordando, Anderson pensa as na<;6es como 
“comunidades imaginadas”, entendendo que cada uma se distingue pelo estilo com 
que o sao e nao por se localizarem num “estagio superior” ou “inferior” de moder- 
nizacao.

Neste raciocfnio, falar em “democracia de fachada” sugere a existencia de uma 
“democracia verdadeira” que, por hipotese, parece ter sido reivindicada pelos politi
cos de “oposRao” ao “regime militar” como um projeto seu, uma criacao sui generis. 
E, assim, a memoria nacional estabelece uma dicotomia que continua sendo obvia 
socialmente entre “autoritarismo” e “democracia”, numa tentativa de cristalizar ima- 
gens para a conjuntura polftica do periodo de 1964 a 1985 e para o periodo a este 
posterior, a despeito do “intervalo”, que teria sido o governo de Fernando Collor de 
Mello. Nao se trata aqui de desconsiderar o perfil “ditatorial” dos governos militates, 
mas trata-se tambem de ressaltar que governos tidos como “democraticos” nao sao 
isentos de praticas autoritarias.
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A ESPERAN^A E O D ESEJO  V ESTID O  DE AMARELO CONTRA A FOR£A

d o  R e g i m e  M i l i t a r : O  p r o c e s s o  d e  r e d e m o c r a t i z a 9 a o  

n o  B r a s i l  n o  o l h a r  d o s  c h a r g i s t a s  d o  

J o RNAL D lA R IO  DA B o RBOREMA

J o s e  E m e r s o n  T a v a r e s  d e  M a c e d o

Vi o amarelo vestir de esperanca o Brasil. Vi a 
historia brotar nas ruas e na garganta do povo.

Ulysses Guimaraes, 24 de Abril de 1984.

i .  In t r o d u c e d

Temos como pretensao, destacar a importancia do uso da charge para as lei- 
turas dos fatos historicos, de uma maneira diferente, nos reportando atraves da sati- 
riza^ao do humor das charges. Resolvemos utilizar nesse estudo, a charge enquanto 
fonte historica, pois atraves dela remetemos ao momento historico no qual uma 
boa parcela da popula^ao brasileira, buscava a realizacpao das elei^oes diretas para 
presidente, manifestando atraves do movimento das “Diretas Ja”. Nesse sentido, pre- 
tendemos entao analisar esse momento historico, atraves das representacoes satfricas 
dos chargistas, Afonso Marreiro e Fred Ozanan do Jornal Diario da Borborema, pu- 
blicadas na epoca como consequencia de um novo contexto socio historico-politico.

Para compreender o periodo do nosso estudo e necessario dar relevo aos acon- 
tecimentos anterior e posterior aos anos de 1983 - 1984. Tendo em vista que adota- 
mos uma postura de historiador, nao devemos isolar os acontecimentos locais, uma 
vez que a leitura dos mesmos exige uma contextualiza^ao, o que possibilita uma 
maior insercao nacional.

Outra discussao que se faz necessario nesse estudo e a compreensao das espe- 
cificidades da linguagem chargistica, tendo em vista que muitos leitores confundem 
os conceitos e os termos adequado para cada tra$o humoristico, apresentar as carac- 
teristicas da charge, bem como dos seus conceitos e oportunizar o leitor de identifi- 
car e compreender melhor sobre essa linguagem humoristica.
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2 . A LIN GUAGEM  DA CHARGE

A charge e proveniente do frances “charger” (carregar, exagerar), sendo funda- 
mentalmente uma especie de cronica humorfstica, a charge tem o carater de crftica, 
provocando o hilario, cujo efeiro e conseguido por meio do exagero. Ela se caracte- 
riza por ser um texto visual humori'stico e opinativo, criticando um personagem ou 
fato especffico.

A charge segundo o novo Dicionario Aurelio da Lingua Portuguesa (2001) 
da Edit. Nova Fronreira, seria uma “representaijao pictorica, de carater burlesco e 
caricatural, era que se satiriza uma ideia, situa<;ao ou pessoa”. Para Raba^a & Bar
bosa (2001), a charge e um tipo de cartum “cujo objetivo e a crftica humorfstica de 
um fato ou acontecimento especffico, em geral de natureza polftica”. (RABAC^A &c 
BARBOSA, 2001, p. 126). De acordo com estes autores uma boa charge deve pro- 
curar um assunto momentoso e ir direto onde estao centradas a aten^ao e o interesse 
do publico leitor. A princfpio a principal finalidade da charge e dos desenhos humo- 
rfsticos e provocar risadas, gargalhadas, mas a sua fun^ao alern de satirizar e provocar 
no leitor, e informar sobre o tema que o tra^o apresenta.

A charge e um desenho humorfstico que estrutura sua linguagem como re- 
flexao e crftica social, ela e ainda uma forma de comunica^ao entre a ideia passada 
pelo seu produtor, chargista e o receptor, leitor. Podemos compreender a charge 
como um genero textual que tem a fun^ao social de fazer uma crftica do contexto 
sociopolftico no qual estamos inseridos. Concordamos com Teixeira (2005) quando 
defende que a charge

£ uma aima de grosso calibre a servi^o da manifestacao de uma “opi- 
niao publica”, canalizando sua agressividade latente contra quern se 
evidencia na atividade publica, na pratica conrroversa da p'olftica. A 
proposta da charge nao e registar o real, mas significa-lo. (TEXEIRA, 
2005, p . l l )

Neste sentido, esse desenho de humor e carregado de multiplas informa^oes, 
cuja sua leitura requer o conhecintento de um conjunto de dados e fatos content- 
poraneos ao momento especifico em que se apresenta a rela^ao discursiva entre o
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Vale ressaltar que ao se apropriar dessa categoria teorica para analise, a nar- 

rativa deve entao ser observada e interpretada em sua totalidade e essencia, mas 

considerando a liberdade de atua^ao do fenomeno estudado e de acordo com o seu 

tempo historico.

2 . SOBRE O CONCEITO DE MlTO COMO N a RRATIVA

Pensar tal tematica pressupoe considerar uma pluralidade de propostas teo- 

ricas que sustentam e apontam diferentes abordagens sobre o que vem a ser mito. 

Abordagens para nao dizer conceito, uma vez que tais discussoes nao encerram em 

um conceito delimitado e definido. Qualquer tentativa nesse sentido desencadearia 

em lacunas, em versoes empobrecidas e destitui'das da complexidade e riqueza que 

cerceiam o tema.

Por outro lado, a expressao “mito politico” e por vezes usada a partir de dife

rentes perspectivas, exatamente por isso se torna necessario entender sobre o mito 

para entao estabelecer, de maneira operacional, constru<;6es conceituais para a com- 

preensao do mito politico na atualidade. Ja  este ultimo nao deve ser apreendido 

aleatoriamente, mas situado em um contexto historico.

Raul Girardet (1987, p. 81) ja destacara a marca da historia ao mencionar 

que “o mito politico jamais deixa de enraizar-se em uma certa forma de realidade 

historica” . Para o autor, assim como o mito nao pode deixar de conservar a marca 

do personagem em torno do qual ele se constroi, “nao pode deixar de depender, ele 

proprio, em sua forma como em seu conteudo, das circunstancias, historicamente 

delimitadas, nas quais e elaborado” .

Ja  a ideia do mito como algo falso ou mentiroso pertence aos primordios da 

antropologia, essa no<;ao ha tempos superada, permanece, no entanto, para o conhe- 

cimento popular. Mas este nao constitui simplesmente uma mentira, nao nega algo, 

ele e capaz de transformar ou forjar, mas nao de omitir a existencia de uma realidade.

A palavra origina-se do grego mytbo, que deriva do verbo mytheyo, significa 

narrar, contar algo para os outros, ja o termo mytheyo quer dizer nomear, conversar. 

Para os gregos, sua legitimidade nao reside em provas empiricas, mas na credibilida-
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de de quem o narra, pois este e geralmente revelado por alguem confiavel e que tem 

autoridade e, portanto deve ser incontestavel por quem ouve.

Mas os estudos sobre o mito sao redimensionados a partir dos anos 1940 

particularmente com os textos de Mircea Eliade, Claude Levi-Satrauss e Gaston Ba- 

chelard. Destes autores, tomaremos como referenda para este estudo, a concepfao 

de Mircea Eliade sobre o mito como narrativa de origem. Em “M ito e Realidade”, o 

autor o explica enquanto relato de como algo surgiu, constitui uma fonte de expli- 

ca^ao sobre a origem dos fenomenos humanos e culturais, o que favorece o entendi- 

mento de como estes fenomenos chegaram a ser como sao hoje:

O mito coma uma historia sagrada; ele relata um acontecimento 

ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “principio”. [...] 

E sempre, portanto, a narrativa de uma “cria9ao: ele relata de que 

modo algo foi produzido e comecou a ser. O mito fala apenas do 

que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os per- 

sonagens dos mitos sao os Entes sobrenaturais. Eles sao conhecidos, 

sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso dos “primordios” . 

(ELIADE, 2007, p. 11).

Para o autor, o “sagrado” e a verdadeira realidade, a vida plena, desprovida de 

interferencia, mas a compreensao do mito como uma narrativa de origem, no en- 

tanto, prescinde desta ideia advinda do mundo das formas de Platao. Eliade (2007, 

p. 12) garante ainda que o homem ao “recitar os mitos reintegra-se aquele tempo 

fabuloso e a pessoa torna-se, consequentemente, contemporanea, de certo modo, 

dos eventos evocados, compartilha da presenca dos Deuses ou dos Herois” . E um 

pouco mais adiante explica que o "... individuo evoca a presenca dos personagens 

dos mitos e torna-se contemporaneo deles. Isso implica igualmente que ele deixa de 

viver no tempo cronologico, passando a viver no Tempo primordial, no Tempo em 

que o evento teve lugar pela primeira vez.” O  que deixa evidente a ideia de irruptpao 

do tempo historico.

E esse principio fabuloso geralmente se faz presente nos mitos politicos da 

nossa sociedade. Luis Felipe Miguel (1997, p. 25) adequadamente destaca que os 

proprios republicanos brasileiros de 1889 sentiram a importancia da disseminacao 

de mitos de origem como fator de estabilidade para um regime politico. “A aura mi- 

tica que envolve a figura de Tiradentes foi deliberadamente construida a partir desse
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periodo, quando o martir mineiro foi convocado para suprir a falta de elan heroico 

dos proclamadores do 15 de novembro” .

E comum, o relato do passado e mesmo do surgimento do mito na cena po

litica; a origem do politico e perpassada por episodios emblematicos e espetaculares. 

Elementos como a predestina^ao, ou a influencia espiritual ou heroica, por exemplo, 

sao chamados a compor a narrativa, mas quanto mais emblematica sua origem, seu 

nascimento, mas e sugerida a predestinaqao daquele homem a vida publica.

Mas o que se torna igualmente relevante para o entendimento do discurso 

politico, na citada obra de Eliade (apesar de o mesmo nao abordar o discurso po

litico propriamente dito) e quando pontua que “a partir de um certo momento, a 

origem nao se encontra mais apenas num passado mitico, mas tambem num futuro 

fabuloso” : e a “mobilidade da origem” . O discurso politico tern como referenda 

principal o passado para seu desdobramento, para a avalia^ao do mundo a partir da 

qual se projeta a imagem do mundo como tendo um futuro melhor do que o atual. 

Mas e na representaqao de um futuro que se coaduna tal discurso. E sempre uma 

proposta de futuro fabuloso que respalda uma argumenta^ao em disputas politicas e 

justifica um programa de governo.

Figueiredo et al (1998) explicam bem a natureza da argumentagao politica. 

Para estes autores esta argumentaqao e de natureza ficcional baseada em interpreta- 

qoes do mundo, ou seja, no debate eleitoral, visando convencer os eleitores, os poli

ticos constroem em seu discurso um mundo atual possivel, igual ou pouco diferente 

do mundo atual real, e com base nele, projetam um novo e bom mundo futuro, 

possivel enquanto proposta. A realidade pode ter mais de uma interpretatpao, ou 

seja, a estrutura dessa argumentaqao tern duas vertentes: a primeira e da oposiq:ao, “o 
mundo atual esta ruim, mas ficara bom” e a segunda que e a da situaqao: “o mundo 

atual esta bom e ficara ainda melhor” . Apesar da possibilidade de mais de uma inter- 

pretaqao politica, a retorica deve guardar verossimilhanqa com dados da realidade, 

caso contrario o discurso perde a credibilidade.

(9 discurso politico comumente expoe uma representa<;ao do futuro, ao con- 

servar ou renegar a<;oes, ao propor a continuidade ou altera^oes de praticas e projetos 

sociais, ele projeta a imagem da sociedade que esta por vir. Uma projeqao por vezes 

fabulosa, a qual se propoe conduzir.

Contudo, vale ressaltar que o mito ao qual Mircea Eliade se refere nao e o 
mito politico e sim aquele das sociedades primitivas, sobretudo existentes na relaqao 

entre o sagrado e o profano, mas esta alternativa de interpretaqao contribui para uma
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compreensao do mito nas sociedades atuais, lembrando que nao esgota nem pode 

ser deslocado de maneira simploria para o campo politico, mas como visto, apresen- 

ta questoes de interesse para a elaboragao de um conceito, pelo menos operacional, 

do mito politico.

A ultima dessas questoes a pontuar e exatamente a dessacralizagao do pen- 

samento e do cotidiano do homem moderno. N a sociedade atual, o homem sai 

da aurea do sagrado e habita em uma sociedade dessacralizada, mas mesmo assim 

descende do “homo religiosus”. E esta origem, para o autor encontra-se na base, por 

um lado, da conservagao do pensamento mitico na sociedade moderna, e por outro, 

da forma degradada que o mito entao adquire. N a verdade, todo o imaginario m o

derno e perpassado por esta degradagao, mesmo assim o homem nao vive sem uma 

dimensao do simbolico e do sagrado, buscando formas miticas em meio a socieda

de em que vive. Eliade (2007) denomina como “refugos mitologicos” , os poucos 

redutos do sagrado, e o mito politico constitui um desses redutos onde transitam 

algumas “constelagoes miticas” abarcadas de caracteristicas fundamentais recorrentes 

tal como ocorre nas sociedades arcaicas.

3. R a c io n a l id a d e  e em cnjoes na  Poli't ic a  -  D e G e o r g e s  So r e l  a E r n e st  

C a s sir e r

Ja  a primeira tentativa de elaboragao de um conceito especifico do mito po

litico data de 1908 e tern como precursor Georges Sorel (1992). O autor de “Refle

xions sur la Violence”, pensa o mito politico em seu carater revolucionario, represen- 

tando um instrumento de agao coletiva que a partir do poder de provocar emogoes 

necessarias ao agir politico, e capaz de guiar o proletariado a revolucao. Para o autor, 

este mito consiste num conjunto de “ imagens capazes de evocar em bloco e somente 

pela intuigao, antes de qualquer analise refletida, a massa de sentimentos” capazes de 

incitar a luta politica. (SO REL, 1992, p. 12).

Vale destacar que o autor formula seu conceito a partir de um objeto definido 

que e a luta do proletariado frances a partir da categoria do mito, definindo este 

ultimo como forga motriz basica de incitagao ao movimento operario. O  mito aqui
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e, portanto, revolucionario, apesar do autor nao fazer referenda a violencia, mas no 

poder que o mito politico tem de mobilizaqao coletiva.

E possivel apreender desta primeira tentativa de conceitua<;ao, por um lado, 

o carater de for^a motriz presente no mito politico e por outro, uma rejeipao a 

razao, pois diferente do pensamento de Barthes (2007), que identifica o mito com 

a mistificaqao publicitaria capaz de naturalizar certo fato historico na tentativa de 

ludibriar a razao, Georges Sorel (1992) o concebe como um conjunto de imagens 

compreendidas a partir do irracional defendendo ainda que “o entendimento freia 

a a^ao” . Para o autor, o mito e a forqa motriz impulsionadora fundamental de qual- 

quer grande movimento historico, sem a qual nao ha como partir para o principio 

da aqao politica.

A partir das ideias de Sorel (1908) surgem diferentes abordagens sobre o mito 

politico. Uma de relevancia, e de certa forma contraria a negaqao da racionalidade 

proposta por Sorel e a de Murray Edelman (1985). De carater instrumental, a pers- 

pectiva desse autor sobre uma fabrica^ao consciente de mitos politicos e caracteris- 

tica da modernidade. Essa elaboraqao tem como fundamento interesses materials 

ou simbolicos de grupos sociais e, portanto, nao pode ser entendida como uma 

produqao irracional, mas como um processo de constru<;ao sistematicamente racio- 

nalizada.

Tal perspectiva tem como foco central as nuances que cercam o poder, como 

legitimidade, beneficios para alguns e subserviencia, pois as p ro d u ce s  simbolicas 

encarnam o que as massas necessitam crer sobre o Estado enquanto centro de poder, 

ou seja, seriam as esperan^as e anseios dos homens que determinariam os signifi- 

cados, e estes teriam entao a capacidade de produzir beneficios para certos grupos 

especificos.

Essa perspectiva prega tambem a existencia de dois mundos: o das pessoas 

que temem e aclamam as imagens, e aqueles que detem e conduzem o poder. Con- 

tudo, apesar de perceber claramente este aspecto da esfera politica e preciso superar 

esse tipo de abordagem que concebe o mito apenas como instrumento e fenomeno 

exclusivamente racionalizado e associado a necessidade de legitimidade do poder, 

mas perceber a existencia de uma realidade mais complexa na qual reside tambem 

um componente psicologico coletivo irracional. Os atores politicos sao dotados de 

racionalidade, mas tem igualmente suas escolhas inseridas em uma dimensao sim- 

bolica e tambem inconsciente.
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Sob o mesmo fundamento funcionalista e instrumental, Kaplan e Lasswell 

(1979), apresentam um vies diferente de Murray Edelman (1985), ao destacarem 

que a propaganda nao constroi opinioes advindas do nada, mas atua sobre deter- 

minadas “predisposigoes” preexistentes na sociedade e que existe limites para sua 
eficacia.

M as e, no entanto, Ernst Cassirer (1992) em “O mito do Estado” , que vem 

destacar o predommio do pensamento mitico em detrimento da racionalidade em 

algumas sociedades modernas. Identifica na teoria do mito uma forma primaria de 

se relacionar com o mundo, mas diferencia o mito politico moderno por destacar 

que este e fabricado como arma tecnica e com fungao definida, mas sem descartar 
seu elemento irracional.

O  autor tern como objeto de analise o fascismo e o nazismo enquanto siste- 

mas politicos modernos. Sob estes sistemas observou o predommio do pensamento 

mitico sobre o racional como “fundo emocional em que ele se erige e sobre o qual se 

sustenta ou desaparece” (CA SSIRER, 1992, p.45). Para o autor, existe uma relacao 

entre crise e mito politico pontuando que nos momentos criticos da vida social, o 

homem se ve crente em mitos, uma vez que as formas racionais perdem espago nao 

servindo em seu valor explicativo, entao o mito que nao fora realmente e completa- 

mente vencido e subjugado, retorna a fazer parte do pensamento social, valendo-se 

de sua fungao explicativa.

O  equilibrio e encontrado entao por Cassirer que admite a clivagem entre 

racionalidade e irracionalidade presente no mito, que por sua vez, adota a linguagem 

do novo, da emogao e das paixoes e revela ainda, ao contrario de seus colegas fun- 

cionalistas, outro ponto central dos mitos politicos modernos, ao afirmar que estes 

buscam a aceitagao atraves da sedugao antes de buscar impor-se pelo poder.

D e fato, pensar a atividade politica em geral desprovida de qualquer emotivi- 
dade seria nao perceber o fascinio e paixao que esta desperta nos homens. Elementos 

irracionais estao presentes em todas as relagoes sociais e igualmente no campo poli

tico. O que tambem nao justifica a aceitagao de qualquer manifestagao do irracional 

no universo da politica como sendo uma criagao mitica.

O  homem e um ser simbolico, seja ele moderno ou aquele das sociedades 

arcaicas. A subjetividade das imagens e do imaginario sempre permearam suas agoes. 
De forma que, assim como os simbolos sao manipulados racionalmente, envolvendo 

tambem a subjetividade humana e podendo ser capaz de determinar agoes, o indivi- 

duo e capaz igualmente de inferir na constituigao destes mitos e simbolos.
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A partir do exposto, parece-nos que fica evidente que o conceito de mito 

politico que consideramos aqui e na verdade um construto de diferentes aborda- 

gens e fez-se em parte a partir das perceppoes primeiras de autores como Mircea 

Eliade (1992, 2007) Claude Levi-Strauss (1978) e Joseph Campbell (2008), sobre 

a dimensao da imagem e o mito para as sociedades primitivas. Ja na esfera politica, 

contribuem apontamentos tendo como precursor Georges Sorel (1908) que com 

ressalvas as criticas102 103, trouxe de maneira valida a ideia do mito politico como forpa 

motriz para a apao politica; os autores que o sucederam a partir de outras conside- 

rapoes relevantes, como foram aqui mencionadoslw; e culmina no pensamento ad- 

vindo da corrente da Nova Historia104 tendo como representantes para estes estudos, 

Bronislaw Baszko e Raoul Girardet (1987) que concebem o Estado moderno e suas 

expressoes politicas como esfera racional, mas que nao deixa de se vincular ao irra- 

cional, ao intuitivo e ao inconsciente.

Roland Barthes (2007), para alem da perceppao de sua teoria como ideia de 

falseamento, contribui ao apresentar os mitos e mitologias na contemporaneidade 

como elementos dotados de significados a partir de uma finalidade especifica de 

interpelar e convencer.

Mas e Raoul Girardet (1987) a partir das ideias de Gilbert Durand (2002), 

que constitui a referenda principal no tocante ao embasamento teorico para uma 

compreensao de como pode ser construidas personagens mitologizadas na area poli

tica. O  autor possibilita uma perceppao mais ampla do mito politico ao apresenta-lo 

como narrativa, como fonte explicativa capaz de dar legitimidade e racionalidade 

ao passado; tambem como apao mobilizadora e enquanto revelador ideologico dos 

anseios do imaginario coletivo de um grupo e de uma epoca.

102 Georges Sorel tem uma trajetoria politica controversia. Marxista heterodoxo, ligado ao sindica- 
lismo revolucionario de extrema esquerda, reve suas ideias aceitas tanto pelo Fascismo Italiano (Mus
solini) quanto pelos comunistas franceses (Antonio Gramsci). Sua incoerencia politica tora o mote 
para criticas a suas obras e para observances sobre sua ojeriza ao parlamentarismo burgues, fato este 
que supostamente o inclinaria tanto para o fascismo quanto para o comunismo. Sen pensamento fora 
bastante criticado, o que nao desqualifica sua contribui^ao para estudos sobre mitos, sobretudo por ser 
o primeiro autor a tra^ar um conceito sobre o mito politico.

103 Murray Edelman (1985); Kaplan e Lasswell (1979); e Ernst Cassirer (1992).

104 A Nova Historia e um termo que expressa uma nova tendencia da historiografia francesa contra- 
ria a domina^ao do positivismo enquanto escola de pensamento. Tem como referenda a Revista “Les 
Annales" que deu voz a estes historiadores durante os anos 1930 que se expressavam de maneira mais 
discreta ja nos anos de 1920. Como destaques, Lucien Febvre e Marc Bloch fundaram a revista com a 
finalidade de promover a pluridisciplinaridade, a uniao das ciencias humanas em detrimento da espe- 
cialidade do conhecimento.
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Para o autor, “um mesmo mito e suscetfvel de oferecer multiplas ressonancias 

e nao menos numerosas significances.” (GIRA RD ET, 1987, p. 15). Por outro lado, 

afirma ainda que apesar da ambivalencia e fluidez, existe uma forma logica inerente 

ao discurso mftico que faz aparecer certas repetinoes e a ssoc ia te s:

Se o mito e polimorfo, se constitui uma realidade ambigua e rao- 
vente, ele reencontra o equivalente de sua caminhada. Esta pode ser 
representada e apresenta-se efetivamente como uma sucessao ou uma 
combinacao de imagens. Mas nem essa sucessao nem essa combina- 
9ao escapam a uma certa forma de ordenapao organica. (GIRARDET, 

1987, p. 17).

Trata-se do que no estruturalismo Levistraussiano e concebido como agru- 

pamentos de series que se repetem estruturados em a sso c ia te s  permanentes dos 

elementos que compoem a narradva mftica, como por exemplo, o tema do Salvador, 

do chefe providencial, que se agregam a sfmbolos de purificanao, ou seja, o heroi que 

liberta, livra os perseguidos e promete banir os que os assolam, estes sao acompanha- 

dos sempre de imagens como a luz, o sol, o brilho, a montanha, o jardim, a cruz, 

dentre outras imagens que reforq:am a narrativa.

Assim, certas estruturas se repetem independentes de epoca e conjuntura, a 

ideia do Salvador, do homem providencial; A  Idade de Ouro com os tempos aureos; 

A Unidade, ou seja, a ideia de uma sociedade coesa, feliz e igualitaria; ja no outro 

extremo, A  Conspiranao, os que perseguem e afligem, constituem o que se pode 

chamar de “temas de exame” ou referencias tematicas que sao chamadas a compor as 

narrativas mfticas para dialogar com o imaginario social preexistente. E o que Gil

bert Durand (2002, p. 20) denomina “co n ste lates  mitologicas” , sao “os conjuntos 

de c o n stru tes mfticas sob o domfnio de um mesmo tema reunidas em torno de um 

nucleo central” , ideia compartilhada e adotada por Girardet (1987) como categorias 

de analises. Se observarmos os homens da polftica de nosso tempo, veremos em suas 

narrativas a repetinao dessas estruturas, cada um com suas proprias categorias e his- 

trias de vidas sendo ressaltadas, mas sempre perpassada por algumas dessas constela

t e s  mitologicas que surgem para provocar o processo de heroificanao do politico.105

105 Trata-se de um processo pelo qual a figura publica deve passar para ao longo da historia ter seu 
nome cristalizado na memoria coletiva como um heroi, um mito. Um processo que constitui etapas 
como: Uma origem emblematica; o Tempo do apelo e da espera; O tempo da presen^a, no qual realiza 
seus feitos e glorias; e o Tempo da lembran9a.
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Esta nopao de que certas estruturas miticas se sobrepoem a todas as formas 

de narrativa foi sugerida por Joseph Campbell, a partir da obra de Carl G. Jung, na 

qual se visualiza a ideia da existencia de uma historia da mente, pelo estudo dos sim- 

bolos. Nesta teoria, a psique conservaria vestigios de etapas passadas do desenvol- 

vimento humano, denominado Inconsciente Coletivo, que seria mais precisamente 

uma heranpa psicologica compartilhada por toda a humanidade, onde se encontram 

todos os simbolos, arquetipos e mitos. A partir de entao, percebe-se a recorrencia de 

determinadas imagens, conflitos e situapoes representadas pelos mitos arcaicos, na 

produpao simbolica moderna. A partir desse pensamento, os mitos teriam um papel 

determinante na psicologia humana, tanto na formapao do individuo, quanto no 

modo pelo qual um corpo social assume uma identidade coletiva.

Neste sentido, o mito politico e apreendido neste artigo como instrumento 

de reconquista de uma identidade comprometida. Serve para dar legitimidade e ra- 

cionalidade ao passado, e ainda constitui mecanismo de interpretapao da realidade, 

servindo como chave de explicapao para um determinado tempo historico. Pode 

aparecer como uma especie de revelador ideologico, por ser justamente reconhecido 

socialmente e percebido subjetivamente. £  racionalmente “produzido” , mas agrega 

fatores irracionais e emocionais. Tern capacidade de mobilizapao social, e aparece 

sempre relacionado e caracteristico de seu tempo historico.

4. C aracteri'st ic a s  do  M ito  Po l it ic o  C o n t e m p o r a n e o

Antes de elencar as caracteri'sticas inerentes a nopao de mito politico, e re- 

levante lembrar que a elaborapao de um mito acontece sobremaneira a partir da 

continua repetipao e reelaborapao de uma imagem. O u seja, quando se pretendem 

compreende-lo e interpreta-lo, e a uma narrativa que se analisa. E a sequencia de 

uma historia contada, repetida e reelaborada que vai dando corpo, subsrancia ao 

mito. Por isso na politica atual, nao basta ter visibilidade publica, a historia do poli

tico deve ser conhecida e admirada pelos cidadaos eleitores.

A partir desse conceito e das demais leituras fica evidente a perceppao do 

mito politico enquanto imagem. Praticamente todos os pensadores sobre o tema o 

concebem em seu conteiido imagetico. Sejam estas imagens capazes de “evocar pela
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intui^ao, a massa de sentimentos capazes de incitar a luta politica” como afirma 

Georges Sorel (1992); seja “porque e a expressao de uma emo^ao, a expressao de um 

sentimento nao e o proprio sentimento, e a emo^ao tornada imagem”, a qual se refe- 

re Ernst Cassirer (1992); ou enquanto “constela9oes de imagens” como cita Gilbert 

Durand (2002) ou ainda como “sintaxe de imagens” como propoe Girardet (1987).

Esta repeticao se faz presente tambem na relacao entre o mito politico e o 

homem enquanto agente consumidor e ao mesmo tempo influenciador da compo- 

si<;ao e instituiqao do mito. Girardet (1987, p. 83) destaca com primazia o mito em 

sua funcao de revelador ideologico, “o reflexo de um sistema de valores ou de um 

tipo de mentalidade” . Em sua observaqao sobre os grandes herois imaginarios e reais 

menciona os varios exemplos conhecidos da sociedade francesa:

Basta acompanhar o destino postumo da lenda napoleonica para per- 

ceber no Napoleao dos romanticos, no dos homens de 1848 e no da 
juventude literaria do final do seculo uma das imagens privilegiadas 
em torno da qual vem cristalizar-se, em sua diversidade e tambem em 

suas contradi^oes, as ambi^oes, os impulsos, os fantasmas e as certezas 
de cada gera^ao.

Nesse sentido, o autor verifica ainda uma semelhanqa entre o mito e o sonho:

Como o sonho, o mito se organiza em uma sucessao ou dinamica de 
imagens; [...] como o sonho, estas imagens se encadeiam, nascem uma 
da outra; chamam uma a outra, respondendo-se e confundem-se; [...] 
como o sonho ainda, o mito nao pode ser abarcado, definido, encer- 
rado em contornos precisos senao em consequencia de uma operacao 
conceitualizante, obrigatoriamente redutora, que arrisca uma versao 
empobrecida, mudlada, destituida de sua riqueza e complexidade; 
[...] o mito e polimorfo e ambivalente. (GIRARDET, 1987, p. 14).

Mas Girardet (1987) pontua que apesar da ambivalencia e fluidez, uma for

ma logica inerente ao discurso mftico faz aparecer certas repetiqoes e a ssoc ia te s, 

observac^ao que direciona tambem para uma forma de procedimento metodologico;

Para alem de sua ambivalencia, para alem de sua fluidez, existe, no 
entanto, o que se tern o direito de chamar de um logica -  uma cer-
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ta forma de logica -  do discurso mi'tico. Este nao depende nem do 

imprevisto nem do arbitrario. Do mesmo modo que as imagens que 

nossos sonhos secretam nao cessam de girar em um ci'rculo bastante 

estreito e se encontram submetidos a certas leis -  bem facilmente 

defim'veis, alias -  de repetiqao e de associa^ao, assim tambem os me- 

canismos combinatorios da imagina^ao coletiva parecem nao ter a sua 

disposicao senao um numero relativamente limitado de formulas. O 

poder de renovaqao da criatividade mitica e, de fato, muito mais res- 

trito do que as aparencias poderiam fazer crer. Se o mito e polimorfo, 

se constitui uma realidade ambigua e movente, ele reencontra o equi

valence de sua caminhada. Esta pode ser representada e apresenta-se 

efetivamente como uma sucessao ou uma combinapao de imagens. 

Mas nem essa sucessao nem essa combinapao escapam a uma certa 

forma de ordenapao organica. (GIRARDET, 1987, p. 17).

INTKRSF.COFS EN TR E P o u 'T IC A , M lD IA  E T e CN O LO UIA:

Essa ordenapao organica e, por conseguinte, apreendida tambem no imagi- 

nario social:

A densidade social, a dimensao coletiva nao sao negadas, e com elas 

tudo aquilo que os debates ideologicos implicam de conteudo passio

nal, tudo aquilo que os carrega desse peso por vezes tao denso de es- 

peranqas, de recordaqoes, de fidelidades ou de recusas. (GIRARDET, 

1987, p. 9).

Mas o mito hoje, por outro lado, apesar de requerer elementos e temas 

recorrentes das sociedades arcaicas, sao produzidos racionalmente e paralelamente a 

perenidade das imagens, surgem e se desgastam, suscitando constantemente novos 

mitos. Com o sintetiza Katia Mendonpa (2002, p. 229):

Apesar de, em seu sentido original, o mito remeter ao intemporal, 

em seu aspecto moderno, especialmente no campo do politico, ele 

tambem e dotado de historicidade. Se os mitos cosmogonicos eram 

resistencias do homem primitivo ao tempo e a historia, os mitos mo- 

dernos, ao contrario, sao historicos, ocultos sob o manto da razao, 

embora remetam a imagens primordiais, nao-historicas.
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Girardet (1987, p. 81) tambem elucida a marca da historia como caracterfs- 

tica dos mitos politicos contemporaneos. Para o autor esse e o elemento distintivo 

entre aqueles das sociedades primitivas ou uma figura lendaria das artes e um mito 

advindo da esfera politica com uma personalidade, com uma trajetoria definida. O  

politico, o lider de nosso tempo, carrega consigo as particularidades de sua epoca. 

Esta situado em um contexto historico e seus contornos e a^oes estao relacionados 

a esse tempo vivenciado:

Tratando-se, todavia, de pessoas humanas, muito concretamente e 

muito precisamente inseridas em um certo espa<;o geografico e em 

uma certa fase do tempo, nao e muito concebivel que a narrativa em 

questao escape a marca da historia, nao testemunhe, de uma maneira 

ou de outra, a presen^a da historia. Aos grandes herois imaginarios, 

prototipos eternos propostos ao sonho e a medita^ao de sucessivas 
gera^oes, Edipo, Fausto, Don Juan, a literatura como a pintura pode 

atribuir rostos os mais diversos. Eles nao dependem de nenhuma cro- 

nologia, de nenhum contexto fatual. Podem ser e foram incessante- 

mente reinventados, reinterpretados; cada um de nos tem a liberdade 
de reconstruir a vontade seus personagens. Com toda evidencia, tal 

nao pode ser o caso de um ser de came e osso, historicamente defi- 

nivel, e cujo processo de heroificafao nao poderia fazer esquecer os 

traijos particulares que sao os de uma personalidade e de um destino.

O autor destaca a liga^ao entre a lenda, a narrativa mi'tica com os tra^os e 

caracteristicas pessoais e especi'ficas da figura legendaria e com a conjuntura historica 

em que viveu o personagem. Tais caracteristicas biograficas pertencem ao domrnio 

do imaginario mitologico e quanto maior e o tempo de existencia do mito mais 

estes tra<;os tendem a ser refor^ados ao mesmo tempo em que refor^a tambem sua 

permanencia no imaginario coletivo:

Quanto mais o mito ganha amplitude, mais se estende por um largo 

espa^o cronologico e se prolonga na memoria coletiva, mais se deve 
esperar, alias, ver os detalhes biograficos, as caracteristicas fisicas ga- 

nhar importancia. A altura do general de Gaulle, o tom zombeteiro 

de sua voz, suas formulas, suas tiradas e suas insolencias -  sua lenda 

seria hoje a mesma se nao tivesse conservado a memoria desses tra^os? 

(GIRARDET, 1989, p. 82).
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Tais imagens apresentam significados, como bem define Barthes (1957, p. 

219), “a significant) mitica, nunca e completamente arbitraria como na lingua, sen- 

do sempre em parte motivada e contendo fatalmente uma parte de analogia” . Estes 
simbolos sao motivados e remetem a intenpoes e a representapoes. No cenario politi

co atual, onde os discursos tendem a se aproximar do centro ideologico, onde nao se 

torna tao nitida a separapao de propostas politicas e mesmo atuapoes partidarias, os 

atributos pessoais dos politicos se tornaram cruciais na persuasao do voto.

Se pensarmos os politicos brasileiros, e possivel perceber imediatamente a 

exacerbapao da personificapao, atraves de atributos e mesmo de rotulapoes simplistas 

como, Getulio Vargas -  lider populista, “o pai dos pobres” ; Juscelino Kubistschek 

-  o arrojado e moderno, “um homem a frente do seu tempo” ; Fernando Collor de 

Mello -  a representapao da juventude e modernidade, “o capador de marajas” ; Fer

nando Henrique Cardoso -  homem academico, intelectual, “o principe da sociolo- 

gia” ; Luis Inacio Lula da Silva; sindicalista, homem do povo, sem formapao superior, 

“o candidato dos trabalhadores” .

Caracteristicas que sao reforpadas atraves dos mais singelos gestos particula- 

res, um gosto, uma atividade de lazer, uma atitude, o tom de voz, o vestuario e ate 

expressoes gestuais e corporais sao evidenciadas para sugerir um ou outro atributo, 

sobretudo, aqueles reivindicados pelo poder politico. Algo que revele ou simbolize 

honestidade, perseveranpa, autoridade e capacidade, para citar os mais comuns do 

universo da politica. Alguns destes atributos sao suscitados em detrimento do con- 

texto vigente, pois diante de uma determinada situapao historica e socioeconomica, 

certos valores sao necessarios em um lider para que este seja capaz de dar um rumo 

adequado a certos impasses e questoes sociais.

Mais adiante o autor conclui enquanto proposta de observapao destes na 
atualidade: “e igualmente permitido pensar que, para toda sociedade, um estudo 

um pouco atento da imagem de seus herois salvadores e de seu legendario 22 histo- 

rico faria aparecer com evidente nitidez os ‘modelos de autoridade’ inerentes a essa 

sociedade e caracteristicos dela” . (GIRA RD ET, 1987, p. 84).

Personagens e figuras politicas que apresentem as caracteristicas capazes de 
atender as “necessidades” e resolver os impasses de uma cidade ou de uma napao. E 
se o mito politico e “chamado” ou tern seu espapo garantido por periodos de crise 

ou circunstancias adversas, entao o personagem heroi aparece revestido exatamente

22 Por legendario mitico entendem-se as representapoes de um conjunto de valores morais e
simbolicos que constituem o mito.
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dos elementos capazes de suprir os anseios tanto concretos como imaginarios de 

seus seguidores. Fato que o identifica como tambem pontuou Georges Sorel (1992), 
como uma especie de revelador ideologico.

Outra particularidade do mito politico contemporaneo e que a cria^ao des- 
tes e enfatizada em momentos da historia em que ha inquieta^oes politicas. (GI- 

RARDET, 1987, p. 180) chegou a essa constata^ao ao perceber que as perturba^oes 

politicas ocorridas nos dois liltimos seculos da historia europeia se fizeram acompa- 
nhar de uma consideravel efervescencia mitologica:

Nao ha nenhum dos sistemas mitologicos de que tentamos definir as 
estruturas que nao se ligue muito diretamente a fenomenos de crise: 
acelera^ao brutal do processo de evolu^ao historica, rupturas repen- 
tinas do meio cultural, ou social, desagrega?ao dos mecanismos de 
solidariedade e de complementaridade que ordenam a vida coletiva. 
Nenhum que nao se relacione a situacoes de vacuidade, de inquieta- 
9ao, de angustia, ou de contesta^ao. De maneira constante, a analise 
tende a nos reconduzir a no^ao durkheiniana de anomia, ou mais 

geralmente talvez, a velha distin^ao, cara a escola sociologica francesa 
do seculo XIX, entre, “periodos criticos” e “pen'odos organicos” : e nos 
periodos criticos que os mitos politicos afirmam-se com mais nitidez, 
impoe-se com mais intensidade, exercem com mais violencia seu po- 
der de atra^ao.

De fato, no Brasil, as grandes transforma^oes em curso nesta esfera fizeram 

vir a tona, figuras cercadas de elementos miticos como Getulio Vergas e Juscelino 

Kubitschek. Ja  na decada de 80 com a luta pela democracia, insurgiu a mitologia 

da modernidade na figura de Fernando Collor de Mello a partir da irrupijao do 

imaginario, em uma epoca assentada na euforia de sentimentos e comportamentos 

extremados como a liberdade, o desejo, a sexualidade e a individualizatpao.

O  autor destaca ainda o fato de que estes encontram seu “impulso motriz” 

justamente no interior de grupos minoritarios, oprimidos que nao se identificam 

com o sistema ou a representa^ao vigente. Sao geralmente aqueles que se sentem 

ameatpados ou esquecidos que alimentam e dao for9a a figura do heroi:

Esses grupos aparecem, no mais das vezes, em uma situa^ao instavel 
em rela^ao a sociedade global, de distor^ao em relaqao ao sistema es- 
tabelecido ou em via de instaura^ao. Quer essa situa?ao pareca depen-
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der prioritariamente de fatores de ordem economica-social (deteriora- 

<;ao das condi^oes de existencia, redupao ao estado proletario, rejeitpao 

para fora dos quadros sociais tradicionais) ou de fatores de ordem 

cultural (recusa da modernidade, desagregapao das crempas, contes- 

ta^ao dos valores comumente admitidos), o problema nao apresenta, 

no caso, senao uma importancia afinal secundaria. O essencial esta 

no fato de que a efervescencia mitica comepa a desenvolver-se a partir 

do momento em que se opera na consciencia coletiva o que se pode 

considerar como urn fenomeno de nao-identifica^ao. A ordem esta- 

belecida parece subitamente estranha, suspeita ou hostil. Os modelos 

propostos de vida comunitaria parecem esvaziar-se de toda significa- 

<;ao, de toda legitimidade. (GIRARDET, 1987, p. 180-181).

E para conduzir a massa de seguidores, para atender os anseios coletivos das 

minorias descontentes e ser atendido em seu apelo, o lider contemporaneo precisa 

dispor de certos dons, de habilidades espedficas como a capacidade de lideranqa, 

destemor, carisma, competencia, experiencia, predestinaqao, eloquencia, poder de 

convencimento e sagacidade. Atributos observados pelos seguidores e que por vezes 

vao se evidenciando ao longo da atuaqao ptiblica do politico. Sao estas qualidades 

tambem componentes somatorios no “processo de heroificaqao” .

Ja o processo de heroificaqao e exatamente uma das mais importantes caracte- 

risticas do mito politico. Constituem esse processo os periodos sucessivos de atuapao 

do mito: o Tempo da espera e do apelo; o Tempo da presenqa, da gloria alcanqada; e 

o Tempo da lembranqa. Sao periodos diferentes uns dos outros por sua “tonalidade 

afetiva” . (GIRA RD ET, 1987, p. 72). E durante esses periodos que as habilidades sao 

testadas, desnudadas, quando o lider enfrenta os tempos fortes e fracos, de perse- 

guiqao e remissao, as intemperies e vitorias que vao compondo uma narrativa extra- 

cotidiana, emblematica e espetacular.

5. C o N S ID E R A tJO E S  F lN A IS

Enveredar pelo estudo do mito e da dimensao politica do imaginario constitui 

tarefa dificil, por tratar-se de assunto complexo que ultrapassa a esfera do real, por ser 

proprio do campo da nao racionalidade logica, do simbolico e do subjetivo. Mas, por 

outro lado, e instigante, pois o imaginario politico e tambem revelador, proporciona
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compreensao de determinados aspectos da experiencia humana, apresenta-se como 

reflexo de momentos historicos e ainda revela-se como instituidor do real.

Tematica que perpassa as areas da antropologia, da sociologia e da historia, 

compreender a realidade mitica incide como descreveu Girardet (1987) num “pa

radoxal empreendimento que consiste em transcrever o irracional na linguagem do 

inteligivel” e arriscam-se “a parecer incertos, parciais e incompletos” os resultados 

daqueles que se propoe enfrenta-lo. Este artigo fornece, a partir de um breve debate 

sobre algumas categorias importantes, apenas o caminhos teorico a ser seguido.

Quanto a dimensao politica, as leituras nos remetem a uma superacao das ve- 

lhas formas de construQo da narrativa mitica em detrimento de novas con figu rates 

abalizadas na atualidade, pelas formas de interaQo mediada a distancia atraves da 

comunicaQo de massa, e suas consequentes ressonancias. Tal conjuntura nao anula, 

contudo, a presen^a do que Girardet (1987) denomina de logica, “uma certa forma 

de logica -  do discurso mftico” , que independe das novas configura9oes.

O s mitos politicos contemporaneos aparecem assim investidos sob as tradi- 

cionais narrativas legendarias que se revelam como uma sucessao ou combinaQo 

de imagens estruturadas em associacoes permanentes e que se repetem. Com o “um 

numero limitado de mecanismos combinatorios da imaginaQo coletiva” . O  que 

muda sao apenas as circunstancias, o momento historico, o cenario e as formas de 

interaQo entre discurso mftico e imaginario coletivo.
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