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O Prfnc@e de Maquiavel, com o qual se inaugura no s6culo de=

zesseis o pensamento politico moderns, 6 a sua expressao maid conhc)

ada, notavel, influence e controvertida. s5o muitos os pensadores qtj3'

dialogam aberta ou veladamente com esse "tipo ideal" ou "arqu6tipu

da peoria e da hist6ria. Ou entao, ha muitos texton de Politica que fl]
ram e continuam a ser lidos e discutidos tends-o coma refer6ncia. Se.?

esquecer que t6m sido numerosos os governantes e candidatos a go
vernantes que tomam o livro de Maquiavel coma leitura ocasional {l)

freqtiente. Provavellnente todos, pensadores e govemantes, busca.

esclarecer o enigma do contraponto /or/una e vfrf&. Buscam Grief

desenvolver ou inventar a sua virttl, simultaneamente ao empenho -..d

descobrir como se constituem, formam e transformam as condig6:3
politico-econ6micas e S6cio-culturais, ou os jogos das forgas social
que constituem a fortuna. Em todos os cason, estgo em causa as figur13

e as figurag6es possiveis e impossiveis do principe, coma dirigen.

governance, tirano, presidente, monarca ou patriarca. Na medida d
que se realiza homo principe, este se mostra preparado para pensai

decidir, negociar e dirigir, administrar e agir, conciliar e dividir, pi
miar e punir, constituindo-se simultaneamente como simbolo ou er

blema, para uns e outros, indivfduos e coletividades, populagaol
povo, setores socials e sociedade, nacionais e estrangeiros.

Muito tempo depots, no s6culo vinte, Gramsci fomiula a teol ')
do JModerno Prfnc@e, into 6, do panido poliltico como interprete
condutor de indivfduos e coletividades, grupos e classes sociais. '']
moderns principe 6, simultaneamente, "inte]ectua] coletivo", capaz ''"t

interpretar tanto os seguidores do panido coma os outros setores ,'')

sociedade, indiferentes e advers&ios. Nesse sentido, o modemo prf

ape se revela capaz de construir, realizar e desenvolver a hegemoi'b

)
3

)
)
)
)

2



(de um projeto de Estado-Nagao, envolvendo a organizagao, o desen-

(:rolvimentoouatransfomiagaodasociedade. . .

Darece atingir duramente u
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colocar em causa o que se poderia entender por hegemonia e sobered

nia, tanto quando virtQ e fortuna, bem coho outras categorias "class,.
cas" da Politica. :)

No fim do s6culo vinte, ha s6rios indicios de que os "principe.
de Maquiavele Gramsci, assim coma de outros te6ricos da Politico

envelheceram, exigem outras Higurag6es ou simplesmente tornaram-=

anacr6nicos. Na 6poca da globalizagao, alteram-se quantitativa e qu:
litativamente as formal de sociabilidade e os jogos das forQas social)

no gmbito de uma configuragao hist6rico-socia] de vida, trabalho
cultura na qual as sociedades avis nacionais revelam-se provincial

sociedade civil mundial em formagao. Nessa 6poca, as tecnologi

eletr6nicas, informfticas e cibern6ticas impregnam crescente e geN
ralizadamente today as esferas da sociedade nacional e mundial: e (

modo particularmente acentuado as estruturas de poder, as tecnoe

truturas, os think tanks, os lobbyings, as organizag6es multilaterais

as corporag6es transnacionais, sem esquecer as corporag6es da mfdj

Esse pode ser o clima em que se forma, imp6e e sobrep6e O Prfncl

.E/e#'6nico, sem o qual seria dificil compreender a teoria e a pratica r '')
Politica na 6poca da globalizagao

Ja n2o se trata maid apenas do "quaao poder '', dq qual se comegr '

a Char no s6culo dezenove. Trata-se de um desenvolvimento novo. i

tense e generalizado, abrangente e predondnante, da media no Ambito d

judo o que se revere a Polftica. Um predominio que desa6a os classic-t

poderes legislativo, executivo e judici&io, assim como o partido po,)

tice, o sindicato, o movimento social e a corrente de opiniao piblicp

Na 6poca da globalizagao, modificam-se maid ou menos radk

calmente as condig6es sob as quaid desenvolve-se a teoria e a pratim

da Politica. Em primeiro lugar, a globalizag5o do capitalismo, con'q
modo de produgao e processo civilizat6rio, propicia o desenvolJ
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nento de relag6es, processes e estruturas de dominagao politica e

apropriagao econ6mica de alcance mundial. Alteram-se as fomias de
.ociabilidade e os jogos das forgas sociais, no Ambito de uma vasta,

-omplexa e contradit6ria sociedade civil mundial em fomlagao. lsto
,ignifica a emerg&ncia e dinimica de grupos socials, classes socials,
struturas de poder, acomodag6es, tens6es e lutas em escala mundial.

wm segundo lugar, no bobo dense mesmo processo de globalizagao
olitica-economica e socio-cultural, desenvolvem-se tecnologias ele-

6nicas. infomiftica e cibem6ticas que agilizam, intensificam e gene-

.Jizam as articulag6es, as integrag6es, as tens6es, os antagonismo, as

agmentag6es e as mudangas s6cio-culturais e politico-economicas,

Cios qua#o canton do mundo. Em terceiro lugar, e simultaneamente a
idos os desenvolvimentos, nexis, contradig6es e transfomlag6es em

.uso. desenvolve-se uma nova coniiguragao hist6rico-social de vida,

abalho e cultura, desenhando uma totalidade geohist6rica de alcance

lobal, compreendendo individuos e coletividades, povos, nag6es e
)cionalidades, culturas e civilizag6es. Esse 6 o novo e imenso palco

3 hist6ria, no qual se alteram mais ou menos radicalmente os quadros

)dais e mentais de refer6ncia de uns e outros em todd o mundi.

Esse 6 o novo, imenso, complexo e dificil palco da Politica,

")mo teoria e pratica. Ai as instituig6es ''clfssicas" da politica estgo

:ndo desafiadas a remodelar-se, ou a ser substituidas, coma anacro-

smos, ja que outras e novas instituig6es e t6cnicas da Politica estio
ndo criadas, praticadas e teorizadas. Em lugar, de O Pr/nope de

'laquiave]e de O ]Hoderno Prfnc@e de Gramsci, assam coma de Du-

os "principes" pensados e praticados no curse dos tempos modernos,
ia-se O PTMcipe .E/e/r6nico, que simultaneamente subordina, recria

absorve ou simplesmente ultrapassa os outros.
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Para Maquiavel, o principe 6 uma pessoa, uma figura politica,-)
lider ou condofriero, capaz de articular inteligentemente as suas quaxu

dades de atuagao e lideranga(vfrri) e as condig6es socio-politico
Morfzzna0 nas quaid devs atuar. A virttl 6 essential, mas de#onta-=)

todd o tempo com a fortuna, que pods ser ou n8o favorgvel, podenC
ser tio adversa que a virtQ nio encontra possibilidades de realizar-s

Mas a fortuna pods ser influenciada polo descortinio, a atividade e:l)

dirig6ncia do principe. ..)

)
)

'Nos prindipados inteiramente novos, onde haja um novo prii#'
ape, se encontra diflculdade maior ou manor para mant6-1c

confarme tenha inais ou ments predicados(virth) aquele que f
conquista. E homo o cato de passar algu6m de particular a prior.
ape pressup6e valor(Virttl) ou fortuna, 6 de crer que uma o#
outra dessas duas coisas atenue em parte muitas dificuldades
Os est&dos rapidamente surgidos, homo today as outras coil
da natureza que nascem e crescem depressa, nio pods ter rafze '\
e as ader6ncias necessfrias para a sua consolidagao. ExinguP
los-f? a primeira borrasca, a menos que, homo se disse acim..s
os sous fundadores sdarn tio virtuosos(virtuosi), que samba

itnediatamente prepara-se para, conservar o que a fortuna ]hp':\
concedeu e lancem depois alicerce id6nticos aos que os demai(
principes construfrem antes de tal se tornarem... Para que ni«#
se anule o nosso livre arbitrio, eu, admitindo elBbora qt.te
fortuna sqja dona da metade das nossas agnes, credo que, aindq
assim ela nos deixa senhores da,outra metade ou pouco menoi
Comparo a fortuna a um daqueles rios, que quando se enfurC:''
cem, inundam as planfcies, derribam frvores e casas, arrastal
terra de um ponto para p6-]a em outro: diante de]es nio ]--\
quem puja,.quem n8o coda ao seu impulse, sem;meio algum d<
Ihe obstar. Mas, apesar de ser isso inevitfvel, nada impeding
que os homens, nas 6pocas tranqiiilas, construissem diques
canais, de modo que as aguas, ao transbordarem do seu lait
corressem por estes canais ou, ao menos, viessem com fud.,.

atenuada, produzindo menores estragos. Fato analogo sucecjj<
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(- com a fortuna, a qual demonstra todd o seu poderio quando nia
(:: encontra ammo(virttl) preparado para resistir=lhe e, portanto,

C~ volvo os sous impetus para os pontos,once nio foram felton di-
,-- ques para conte-la... Creio que isto 6 suficiente para demons-
( u'r, em tess, a possibijidade de nos opormos a fortuna... Con-
C Gino, por conseguinte, que os homens prosperam quando a.sua

C. imuHvel maneira de proceder e as variag6es da fanlTa se har-
r-.. monizam, e calm quando ambas as coisas divergem

Para Gramsci, o modemo principe ja n5o 6 uma pessoa, figura

$olitica, lider ou condorriero, visto homo personificagao, sintese e gal-
(anizagao da Polltica, mas uma organizagao.? E o partido politico, no

qual combinam-se e fertilizam-se as capacidades de uns e outros, lide-

<les e seguidores, de tal modo que a interpretagao e atividade inteli-
gentes, dianne dos jogs das forgas s6cio-polfticas, Gabe a ele. Enquan-

(.o moderno principe, ja que se chia no imbito da sociedade de classes,

urguesa, capitalista, o partido politico pods realizar a metamorfose
,,.ssencial das inquietag6es e reivindicag6es sociais, em sentido amplo,

in politica, enquanto programs de organizagao, atuagao, conquista do

coder e preservagao dente. Cabs ressaltar aqui que a teoria de Gramsci

(I'iz respeito ao partido politico empenhado em expressar as inquieta-

(')es e as reivindicag6es dos seus seguidores; mas, simultaneamente,

Cipaz de interpretar as inquietag6es e reivindicag6es dos outros setores
rlsociedade. Quando se grata de luta pda conquista do poder, no en-

Cnto, seu objetivo principal, mais ambicioso, 6 o desafio de construir

?"egemonia alternativa, na qual se expressem as classes e os grupos
r-lciais subalternos em luta para realizar a sua vontade coletiva nacio-

nal-popular, alcangando a soberania.

(' IL4,.« rfncfpe(com as notas de Napoleao e Cristina da Suecia),
Clad de Mario e Coles;ino~da Silva, 2'. edigao. Editora Vecchi, Rio de Janei-

(I, 1946, PP. 37, 43, 156-7 e 160-1.

(

C

C 7

C
t



)
3

:0 moderno principe, o mito-principe, nio pods ser uma pessc"P

real, um individuo concreto; s6 pods ser um organismo; u.
elemento complexo de sociedade no qual ja tenha se inicfado
concretizagao de uma vontade coletiva reconhecida e fund ''
mentada parcialmente na agro. Este organismo ji, 6 determini€

do peso desenvolvimento hist6rico, 6 o partido politico: a pf'i?
meira c61ula na qual se aglomeram germes de vontade coleti'\J
que tandem a se tornar universais e totais... E preciso tamb6=1)
definir a vontade coletiva e a vontade politica em gerd no se

tido moderno; a vontade como consci6ncia atuante da nedess\
dade hist6rica, coma protagonista de um drama hist6rico real,q
efetivo... A formagao de uma vontade coletiva nacional-popult#"
6 impossivel se as Brandes massas dos camponeses cultivadortJ
nio irrompem simi//a/beam?e/z/e na vida pol£tica... Uma par=1)
importance do moderno Principe deverf ser dedicada a quest?'"')

de uma reforms intelectual e moral, isto 6, a questao religiosA
ou de uma concepgao do mundo... Estes dots pontos funds(
mentais: formag5o de uma vontade coletiva nacional-popular?

da quaID moderno Principe 6 ao mesmo tempo o organizador=D '

a expressao ativa e atuante, e refomaa intelectuale moral, de\o
dam construir a estrutura do trabalho... Uma reforma intelectu-\

e moral n5o pods deixar de estar ligada a um programa de res
forma econ6mica. E mats, o prograina de refomla econ6mica~:g
exatamente o modo concreto atrav6s do qual se apresenta to(m'
I eforma intelectuale moral. O moderns Principe, desenvolvel)

do-se, subverts todd o sistema de reag6es intelectuais e m(:)
rats, na medida em que o seu desenvolvimento significa d ')
cato que coda ato 6 concebido homo 6ti! ou prqudicial, con?E.
virtuoso ou criminoso... O faso da hegemonia pressup6e indo!(
bitavelmente que se dove levar em conta os interesses e as tei...J

d6ncias dos grupos sabre os quais ajlegemonia seri exercid:)

que se forma cerro equilibrio de compromisso, into 6, que :)
grupo dirigente naga sacrifTcios de ordem economic ''\
corporativa. Mas tamb6m 6 indubitfvel que os sacrifTcios e IKJ

)
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C compromisso nio se relacionam com o essential, pois se a he-
C. gemonia 6 6tico-politica tamb6m 6 econ6mica; nio pods deixar

Ci de se fundamental na fungal decisiva que o grupo dirigente
r' exerce no nQcleo decisivo da atividade de econ6mica".'

C A16m de outros aspectos te6ricos tamb6m importantes, 6 inega-

vel que Maquiavelc Gramsci trabalham principalmente as categorias

'negemozzia e soberanfa. Em linguagem diversas, estas categorias rea-
irB mam-se homo essenciais da Politica, em doin momentos particular-

nente notfveis da hist6ria dos tempos modernos. Esses, e muitos ou-

(..os criados no longs dessa hist6ria, sio principes de modemidade

C O Prfncfpe E/en'(irzfco, no entanto, n5o 6 nem condo/ffero nem

:.,anido politico, mas realiza e ultrapassa os descortinios e as ativida-

.es dessas duas niguras clgssicas da politica. O principe eletr6nico 6

.ntidade nebulosa e ativa, presents e invisivel, predominance e ubiqua,

,ermeando continuamente todos os niveis da sociedade, em fmbito

.)cal, nacional, regionals mundial. E o fn/e/ec/z/a/ co/e/ipo e o/"g4nfco
I.as estruturas e blocos de poder presented, predominantes e atuantes

Cnm escala nacional, regionals mundial, sempre em confomiidade com

Cs diferentes contextos s6cio-culturais e politico-econ6micos dese-
Ihados no novo mapa do mundi.

C E 6bvio que o principe eletr6nico ngo 6 nem homogfneo nem
lonolitico, tanto em imbito nacional homo mundial. A16m da com-

)tigao evidente ou implicita entry os meios de comunicagao de mas-

Cis, ocorrem 6eqtientes irupg6es de fates, situag6es, relates, anflises,

iterpretag6es e fabulag6es que pluralizam e democratizam a media

C
C

(- Antonio Gramsci, ]Uagzziwe/, a Po/frick e o Eszado i14oder/zo, trad. Luiz
Claris Gazzaneo, Editors Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro, 1968, pp- 6,

(:, 8, 9 e 33
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Sem esquccer que s5o inQmeros os intelectuais de todos os dpos, jo€

nalistas, fot6grafos, cineastas, programadores, atores, entrevistadore$

redatores, autores, psic61ogos, soci61ogos, relag6es pablicas, especii(
listas em eletr6nica, informftica e cibem6tica e outros que diversity-'

cam, pluralizam, enriquecem e democratizam a media. Hajornais, rt,-

vistas, limos, radios, televis6es e outros tneios que expressam formal

e vis6es alternativas do que vai pele mundi, desde o narcotrffico e I)
terrorismo transnacionais is guerras e revolug6es, dos eventos mund-..

ais da cultura popular aos movimentos globais do capital especulativt-.)

Assim se enriquece o principe eletr6nico, tornando-o maid sens£vel al

que vai polo mundo, desde a perspectiva da classes e grupos soda:J

subaltemos tanto quando de permeio a perspectiva das classes e grll)

pos sociais predominantes. ;:)

Em gerd, no entanto, o principe eletr6nico expressa principal

monte a visio do mundo prevalescente nos blocos de poder predoml

nantes, em esca]a naciona], regiona]e mundia], habitualmente attic(

lados. :)

'Todo individuo, mesmo o que desfruta de manor autonomi;=
acredita-se soberano nos dominios da sua consci6ncia... }£'

consci6ncia foi, desde o principe, produto da sociedade e cont.
nuarf a se-lo enquanto existam homens, segundo Marx... A i.D
dQstria da manipulagao das consci6ncias 6 uma criagao dos tl:)

timor cem anos. Seu desenvolvimento tem sido tio rapido e t?'')
diversificado, que sua exist6ncia permanece ainda hole incom-.
preendida e quase incompreensivel... Enquanto se dispute cole
paixao e detalhadamente acerca dos novos meios t6cnicos -- rl '-
dio, cinema, televisao, disco, cd, fax, internet e outros --; ei
quanto se estuda o poder da propaganda, da publicidade e d£l
relag6es ptiblicas, a indQstria da manipulagao das consci6ncif ''

continua sem ser considerada em seu conjunto, como um todo,,-.
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\-, A indGstria da manipulagao das consci6ncias nos vai constran-
C ger, em futuro muito pr6ximo, a que a consideremos homo uma

C pot6ncia radicalmente nova, em crescente desenvolvimento,

( impossivel de ser medida com base nos parametros disponfveis.
,.. Estamos ante a indQstria crave do s6culo vinte" 3

C) No imbito da media em gerd, enquanto uma poderosa t6cnica

(,ocial, sobressaia televisio. Trata-se de um meio de comunicagao,

Cnformagao e propaganda presente e ativo no cotidiano de uns e ou-

Cros, individuos e coletividades, em todd o mundo. Registra e inter-
(greta, seleciona e enfatiza, esquece e sataniza o que poderia ser a rea-

Cidade e o imaginario. Muitas vezes, transforma a realidade, sega em

Jgo encantado deja em argo escato16gico, em gerd virtualizando a
,ealidade, em tal escala que o real aparece como forma espihia do

C i-tual

un "0 predomfnio dos pap6is e do poder da televisio pods ger ob-
\'r . servado desde a sua emerg6ncia, na era da comunicagao global,

b- caxmo um participmlte ativo nas evetltos qtle ela empenhada-

C /zzen/e "cobra ". A televisio nio pods mais ser cansiderada(se

C, alguma vez o foi) coma mora observadora e rep6rter de even-
,- tos. Este intrinsecamente encadeada com estes eventos e tem se

: tornado claramente parte integral da realidade que noticia... As
\'" relag6es da imprensa, radio e televisio com o sistema politico
C' sio governadas, em coda pals, pda natureza do sistema politico

o , e das norjnas que caracterizam a sua cultura politica. A estrutu-

C ra s6cio-polftica e econ6mia das diferentes sociedades tambfm
,. . . determina a estrutura interna de seu sistema de media, os m6to-

C
C

(- Hans Magnus Enzensberger, .Z)e/a//es, trad, de N. Angochea Miller, Ed:to-
d Anagrama, Barcelona, 1969, pp. 7-10; citag6es de: "La Manipulaci6n

ndustrial de las Conciencias", pp. 7-17.

(
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dos de financiamento deste e, consequentemente, das relag6KJ

inter-sist6micas das diferentes organizag6es da media".4 l:)

3
)

Um capitulo flmdamental da "democracia eletr6nica" envolve,q

converg6ncia e a mobilizagao do mercado e marketing, mercadoriasX

id6ias, opini6es e .comportamentos, inquietag6es e convicg6es. sa31

dimens6es psico-sociais, s6cio-culturais e politica-econ6micas qti<
podem polarizar-se em atividades e imaginfrios de individuos e cole(

tividades. Traduzem-se tamb6m em opg6es, convicg6es e agnes pont!:l

cas, em gerd influenciadas pda media eletr6nica e impressa, destaca](
do-se a televisiva.

Esse o contexto no qual tamb6m estgo presented as corporag6q

transnacionais. Interessadas no com6rcio de mercadorias e na publica

dade, bem homo na expansao dos mercados e no crescimento do cole

sumo, das se tomam agentes importantes, freqtientemente decisivo$.

do modo pelo qual se organizam, ftmcionam e expandem as nov&s

tecnologias da comunicagao. Sem esquecer que grande parte da midi!

organize-se em corporag6es e, muitas vezes, faz parte de conglomer&

dos tamb6m transnacionais. Ha, portanto, toda uma vasta e complex«)

rede de articulag6es corporativas envolvendo mercados e id6ias, mei

cadorias e democracia, lucratividade e cidadania.

;A luta na qual estamos engajados 6 de natureza politica e ei''-
fmbito politico, mas ainda nio 6 claro se o futuro serf de libelE
dade econ6mica, social, individual e politica... O sucesso n<'
politica nio 6 magico. Nossos inimigos nio sio mais inteligel-J
tes do que n6s e nio sio superhomens. Se fonBularmos um..)

4 Michael Gurevitch, "The Globalization of Electronic Journalism", publlJ
dado por James Curran e Michael Gurevitch(Editors), Mass A4edfa a/zd S(:)

cleo, Edward Arnold, Londres, 1991, pp- 185 e 188. -)
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gao e a reprodugao cultural com a produgao e reprodugao do capital; Id

operandi decisivamente na formagao de "mendes" e "corag6es", eiE
escala global. '

)
)

As mudangas que abalam o mundo cream inseguranga. Elr
exigem que o povo reavalie e mude de atitudes, de modo a ad

mimstrar as novak mudangas. O pova busca orientaqao e infaE
macao, mas tem tamb6m uma forte necessidade de entretenx?
mento e recreagao. Para fazer face a essas diversas neccssidb..

des, uma corporagao global da media tem responsabilidades e

peciais. A comunicagao 6 um elemento bfsico de qualquer sod
dade. A lnidia torna elsa comunicagao possfvel, ajuda a socieda

de a compreender as id6ias polfticas e culturais, e contribui p;lil
forma a opiniao publica e o consenso democrftico. Hoje, a socio
dade usa a lnfdia para exercer uma forma de auto-controls.'Cdi,
estas responsabilidades coma pano de fundo, os executives d

media devein permanecer conscientes das suas obrigag6es,
-..#

i'e '''\
peitando principios 6ticos em suas atividades''.

J

S5o muitos os caminhos, assim homo as redes, que conduzem d

politica eletr6nica, a democracia eletr6nica, a tirania eletr6nica ou aa

principe eletr6nico. Ha poderosos e predominantes interesses conf)or#'
tivos impondo-se maid ou ments decisivamente is instituig6es "cla1l)

sicas'' da .polftica, compreendendo partidos polilticos, sindicatos, mo...

14 )
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vimentos sociais, correntes de opiniao pablicas e govemos, em sous

-+oderes legislative, executivo e judiciario.
No fmbito da ''democracia eletr6nica '', dissolvem-se as frontei-

xas entre o pablico e o privado, o mercado e a cultura, o cidadio e o
consumidor, o povo e a multidio. Aio programa televisivo de debate

(.: infomlagao politico tende a organizar-se nos moldes do programs de

(.:ntretenimento. Aos poucos, o politico, o partido, a opiniao publica, o

(debate sabre problemas da realidade nationale mundial, as possibili-

(:lades de opg6es dos eleitores e a controv6rsia sabre pianos altemaLi-

70s de governs, tudo ipso tende a basear-se nas linguagens, recursos
.6cnicos. teatralidade e encenagao desenvolvidos pecos programas de

.:ntretenimento. Sgo programas multimedia, coloridos, sonoros, rechea-

Jos de surpresas, movimentados, combinando assuntos diversos e dis-

C)ares, altemando locugao, diglogo, depoimento, comportamento, auto-

Cjuda, conjuntos musicais, cantores etc. Esse 6 o clima na quala poli-
Cica tem side levada a inserir-se, coma espetaculo semelhante a espe-

fculo dentro do espetaculo. Modificam-se signos e significados, figu-

Cas e figurag6es, de tal maneira que ozone a dissolugao de politica na

(,ultura eletr6nica de massa, na qual dissolved-se ou deslocam-se ter-

( it6rios e fronteiras envolvendo os espagos pablico e privado, o con-
('umismo e a cidadania, a corrente de opiniao publica e o comporta-
Cnento de auto-ajuda, a realidade e a virtualidade

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Estamos diante de complexas transformag6es da esfera publi-

ca, em grande parte determinadas principalmente polo modo
como este evoluindo o sistema dos meios de comunicagao. A

esfera publica, portanto a polftica, era distinta, ao memos em
termos de princfpios, ngo s6 da esfera privada mas da atividade
empresarial. Esta fronteira tem sido continuamente suprimida,

principalmente polo modo homo tem evoluido o sistema televi-
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sivo, que determina uma esp6cie de unificagao das diversas esJ

feral, em especial da politica, com6rcio, espetaculo. Ainda qu
continue a existir uma distingao formal entry programas de iJI

formagao, espetaculo e publicidade, ocorre frequentemente qu-\

os politicos preferem comparecer aos programas mais popula:\
res, nos quaid a polftica se mistura logo com outros g6neros. E

criam programas televisivos de inforlbagao polftica dada ve.
Enais freq(ientemente modelados eln esquemas de prograinas ({:)

entretenimento. Assim, o politico nio dove apenas adequar-sl

is regras dente outro tipo de programa, mas, principalmente, 4
percebido pda opiniao publica homo parte de um mundo qi4il
Ihe 6 mais familiar, no qual aquelas atividades revelam-se in:'
distinguiveis. O politico aparece coma um produto entre outros,.

6 avaliado com crit6rio que se aproximam bastante dos vigente
no mundo do consumo. Assim, asta mudanga dos parametros d-')
refer6ncia vem do Cato que a tecnopolftica 6 constitufda cad:h
vez mats amplamente polos instrumentos que v6m diretament('
do mundo da produgao, do com6rcio, da publicidade" 7

)
)

Este 6 um problema ftmdamental da relagao entry a media teleVI)

diva e a politica: muito do que 6 a politica revela-se espetaculo, entr€1)

tenimento, consumismo, publicidade. Grande parte da linguagens dali)

instituig6es politicas "clfssicas" da modernidade dissolve-se, frans:]

forma-se ou simplesmente anula-se no imbito das linguagens televisa

vas. Modiflcam-se ou apagam-se territ6rios e fronteiras, atropeland:)
problemas fundamentais e curiosidades, politica e novell, democraci

e thania, de par-em-par com realidade e virtualidade. :)

Nesse mundo virtual, criado por meio da manipulagao de ted)

nologia eletr6nica, informftica e cibern6ticas, forma-se a mais vast )

' Stefano Rodota, Tecnopo/frfca(La Democrazia e le Nuove Tecnologia dc:)

lla Cornunicazione), Editori Laterza, Roma-Bad, 1 997, p 12. )

)
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C
C

mu/ff(ZHo so/ffdrfa. Espalhada pdas diferentes localidades, nag6es e re-

-£i6es, em continentes, ilhas e arquip61agos, sio muitos os que se trans-
Ci'omiam em criag6es da media televisiva, na qual muito do que scone no

C.nundo revela-se entretenimento, publicidade, consumismo, espeHculo
C
C

C
C
(

No fgora eletr6nico, indivfduos isolados, an6nimos, mas pre-
sumivelmente bem informados, podem reunir-se sem risco de
vio16ncia ou infecgao, engajando-se em debates, troca de in-

formag6es ou meramente nio fazendo nada" '

O principe eletr6nico 6 o arquiteto do agora eletr6nico, no qual

odds estgo representados, refletidos, defletidos ou 6igurados, sem a
-isco da conviv6ncia nem da experi6ncia. A{ as identidades, alterida-

('tes e diversidades nio precisam desdobrar-se em desigualdades, ten-
s6es, contradig6es, transformag6es. Ai, tudo se espetaculiza e estetiza,

4e modo a recriar, dissolver, acentuar e transfigurar tudo o que pods

r-er inquietante, problemftico, aflitivo.
Se queremos compreender a crescente importancia das tecnolo-

;ias eletr6nicas, infomlfticas e cibem6ticas, no mundo da media, o que

#.4 ftmdamental para compreendermos a crescente importancia da media
:l;m sodas as esferas da sociedade nacional e mundial, 6 importante

bomegar polo reconhecimento de que o s6culo vinte este profunda-

;dente impregnado, organizado e dinamizado por r cnfcas socials. Sio

]numeras as inovag6es tecno16gicas que adquirem o significado de po-
:iierosas o influentes t6cnicas socials

Assim, o que parece neutro, atil, positivo, logo se revela eHl-

)iliente, influente ou mesmo decisive, no modo pelo qual se incere nas

(' Julian Stallabrass, "Empowering Tecjmology: The Exploration of Cyberspa-
;e", New fq/i RwiaPV, n ' 2 1 1, Londres, 1995, pp. 3-32; citagao das pp- 4-5

(

C
C
C
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relag6es, processos e estruturas que articular e dinamizam as dice:
rentes esferas da sociedade, em imbito local, nacional, regional c '

mundial. Tomados em seu devido tempo e contexto, esse pods ser cP

casa do teiefone, te16grafo, radio, cinema, televisao, computador, £n2

correio eletr6nico, intemet, ciberespago e outras inovag6es e combinaJ

gees de tecnologias eletr6nicas, informgticas e cibem6ticas. Sgo orgs.

nizadas, mobilizadas, dinamizadas e generalizadas coma t6cnicas d)
comunicagao, infarmagao, propaganda, entretenimento, mobilizagao =)
Indugao de correntes de opiniao publica, mitinicagao ou satanizagao d-)

eventos, figuras, partidos, movimentos e correntes de opiniao, colabo-

rando mais ou menos decisivamente na invengao de her6is ou demi....)

dos, bem homo na fabricagao de democracias ou tiranias 9. il)

Note-se que as tecnologias da media e das suas articulag6es sill)

t6micas, tomadas em si, sem qualquer aplicagao, podem ser tomada:)

coma inocentes, neutral. Quando inseridas nas atividades sociais, na:)

formas de sociabilidade, ou melhor, nos jogos das faTWas sociaiC)
nesses cason transformam-se em t6cnicas sociais. Passam a dinamiza)
intensiHlcar, generalizar, modificar ou bloquear relag6es, processor I)
estruturas socials, econ6micas e culturais ativas em todas as esferas d:)

sociedade nacional e mundial. Nesse sentido 6 que adquirem a prefer.

Qa, forma e abrang6ncia de t6cnicas sociais de organizagao, filncion?l)

ments, mudanga, controls, administragao das formas de sociabilidad)
e dos jogos das forgas sociais. )

)
)

)
)

9 Armand Mattelart, Comunfcagao-.A4undo, trad. de Guilherme J. de Freita$1
Teixeira, Editora Vozes, Petr6polis, 1 994; Anthony Smith, .Za Geopo/f/ic.;.J
de/a Ji:lormacfon, trad. de Juan Jose Utrilla, Fonda de Cultura Economics
Mexico, 1984. ' .-\

)
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As guerras mundiais, o nazifascismo, o crescimento dos trusses fl)

can6is, a farmagao de corporagdes transnacionais e os desenvolvi:)

mentor das tecnologias da media modificaram as condig6es e as possi!
bilidades de comunicagao, informagao, entretenimento e cultura d(1)

indivfduos e coletividades, povos e multid6es, por dodo o mundi)
Forma-se e expande-se ai/zcMs#'/a cz///z/ra/, influenciando maid oi;)

ments decisivamente o mundi da politica. Algumas dessas tend6nciall)

Ja se prenunciavam na d6cada dos trintas, com a formaQao da "maqul=)
na" de informagao e propaganda do nazismo, combinando o radio. =)

imprensa, os cartazes, o cinema, os eventos patri6ticos, as iniciativzfll)

culturais e a 6nfase na "miss8o civilizat6ria do pave ariane". Ness.)
epoca, era o nazismo que se apresentava coma o portador e missions:)

rio da civilizagao ocidental e arista; argo que posteriormente ressoa n:)

maquina de infomiagao e propaganda do neoliberalismo. :)

Sim, nos anos trinta ja se percebiam algumas das influ6ncias del)

cisivas que as novas tecnologias de comunicagao comegavam a prove:)

car nas diferentes esferas da sociedade e na politica em especial. Foi

nazismo que tomou a dianteira no uso das novak tecnologias e da mo
dia em gerd, sendo que simultaneamente e em outros momentos tall

b6m outros regimes politicos desenvolveriam politicos de comunicf)
Qao, informagao e propaganda nos mesmos tempos e com sonisticaga-)
crescente, inclusive pda aquisigao de novas tecnologias e novos aJ--)

banjos sist&micos. Assim se iniciou um deslocamento radical do lug?-)
da Poliltica e do modo de construir hegemonia e soberanias em

' '..J

tod-x
mundi; sempre a parter das rafzes e inspirag6es emanadas dos centro-x
europeus e norteamericanos da ''civilizagao ocidental e kristi". ,.

Ao dispor das novas tecnologias, os lidere$, os politicos, os ge-l
rentes, as organizag6es, as empresas, as ag6ncias

' -..J

governamentais. a--..

organizag6es multilaterais, as igrejas ou organizag6es religiosas e ou-l

)
)
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C
,iron, individuos e entidades, direta e indiretamente empenhados na

oolitica, passam a atuar a16m dos partidos politicos, sindicatos, movin-
entos sociais e conentes de opiniao publica. Estas instituig6es ''clfs-

.ical" da politica sgo insUumentalizadas, transformadas, mutiladas ou

.implesmente marginalizadas. Em escala crescente, predominam as

(".iovas tecnologias da comunicagao, infamlagao e propaganda, is vezes

Xom objetivos democraticos, mas em outras e muitas vezes com obje-

7 ivor autorit6rios. Sim, torque as novas tecnologias estio organizadas

.m empresas, corporag6es ou conglomerados, homo empreendimentos

apitalistas articulados com grupos, classes ou blocos de poder pre-
lominantes em escala nacional ou mundial.

"A democracia este entrando em uma nova faso, mas com uma

$' diferenga. Em ]ugar do antigo grupo local, no qual predomina-
i(I vam os contactos face-a-face, forma-se uma nova coletividade

C' nacional e mesmo mundial, comunicando-se por meir de ima-
C gens e sons desincorporados. Imagens fiutuantes produzidas
(a por maquinas estio deslocando a riqueza dos contactos imedi-
:l. atom. O estranho 6 que a corrente da comunicagao organlza-se

< pnncipahnente em diregao Qnica. O ouvinte, ou espectador, nio
C- tem escolha. a nio ser manger-se passive. Nio ha o dar-e-

t, receber, nenhuma oportunidade de discussio com a voz do rg-

( dio ou a silhueta na tela. A despeito das facijidades sem piece '
r' dentes para a comunicagao, os membros da nova coletividade pa-

,.. recem paradoxalmente condenados a passividade, ao anonimato e
( ao isolamenta, maiores do que nunca, sem precedentes
£

{
C
C
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Quando se trata da media organizada em empresas, coq)orag6mJ '

e conglomerados, atuando em fmbito local, nacional, regionale mull)
dial, logo se coloca a sua impoaancia na organizagao sist6mica e.)
clue se baseia grande parte da integragao social prevalecente do mm.)

do. As condig6es e as possibilidades de organizagao, fimcionament::>

dinamizagao e generalizagao das formal de vida, trabalho e cultu:)
baseiam-se, em ]arga medida, no modo pe]o qual a media exerce li2'

suas atividades, presengas e influ6ncias. Ao dado do mercado e pll
nejamento, das ag6ncias governamentais, das organizag6es multilat...

rais, das empresas, corporag6es e conglomerados transnacionais, ]
media impressa e eletr6nica, da qual se destaca a televisiva, exer(

uma in.Hu6ncia acentuada ou preponderante nas relag6es, processor:;)

estruturas de integragao social, desde arima, espalhando-se pda diiLjl)

rented esferas da vida social. Ao lado das suas atividades pluralist{

e democraticas, favorecendo o debate, a controv6rsia e a mudang
social em gerd, 6 inegavel que a media tamb6m influencia mais c:)
menos decisivamente a integragao, into 6, a articulagao sist6mica de ur

, coisas, gentes e id6ias, em esca]a ]oca], naciona], regional )
mundial. ' ' a-X

)
)

''}

)

Scritta Editorial, Sio Paulo, 1993; Wilson Bryan Key, H .Era da JMan@z//d:
fao, trad. de lara Biderman, Scritta Editorial, S5o Paulo, 1993; Denis c..
Morals(Org.), G/o6a/fzafao, A4z'dfa e Cz//fzlra Con/eoz/20rdnea. Letra Livr
Campo Grande, 1997; Eugenio Bucci, .Blasi.r em? Ze/mpo de rK Boitemp;
Editorial. S5o Paulo. 1996.

i2 Niklas Lu]mann, "Tj]e world Society as Social System", ]n/er/za//o/zc;;)
Jozzrna/ QTSysrema, vo]. 8, 1982, pp. 131-138; Octavio land, Teorfas d;
G/o&a/izafao, 5'. Edigao, Editora Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro
1998, esp. Cap. IV: "A Interdepend6ncia das Nag6es'
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C De par-em-par com os desenvolvimentos das tecnologias ele-
.r6nicas. informfticas e cibern6ticas, desenvolvem-se as redes, o fax, o
..;-mail. a internet, a multimedia, o hipertexto, a realidade virtual, o ci-

oerespago, a sociedade infomiatica, o mundi sist6mico. De par-em '

par com o mundo geohist6rico, desenhado pda modemidade, emerge
.J' mundo virtual, tecido sistemicamente, desenhado pda p6s-
'\.lodemidade. Um e outro parecem distintos, separados, aut6nomos,

t.mas vezes justapostos, outras dissonantes, estridentes. E homo se a

(,xpe/"i2ncia e a c;onsc/8ncia se dissociassem, da mesma madeira que as
.alavras e as coisas, a linguagem c a imagem, o realm o virtual, o ser e

(= devil, o dito e a desdita. Sio muitos, muitissimos, os que navegam

C:o ciberespago sideral, levitando aqu6m e a16m da realidade geohist6-

]ca, politico-econ6mica e s6ci6-cultural, destenitorializados, voldn-
(l;s. indeleveis, flutuantes. Esse pods ser o palco da p6s-modemidade,

onde parecem dissolver-se o espago e o tempo, a hist6ria e a mem6-

(=a, a lembranga e o esquecimento, as faganhas e as derrotas, as ideo-

)Bias e as utopias. Tudo esb navegando no presence presentificada
etrificado. Ai parece predominar a multiplicidade, descontinuidade,

agmentagao, simulacro, deconstrugao; como em uma testa caleidos-

3pica e bab61ica pemianente

(:l Esse mundi da p6s-modernidade, no entanto, este amplamente
ticulado em molded sist6micos. Ele se sustenta no ar, desemaizado,

olante, virtual e sideral, em toda uma vasta, complexa e eficaz redo

stfmica, por meir da qual se articulam mercados e mercadorias,

(.lpitais e tecnologias, forma de trabalho e maid-valia. Alias, o con-

(into das tecnologias eletr6nica, informiticas e cibern6ticas, com as
]as rides e virtualidades, hipertextos e ciberespagos, tecem e rete-

)m ininterrupatamente uma vasta, complexa e lucrativa redo sist6-

C
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mica, na qual s5o situados e significados uns e outros, coisas, gentes v

id6ias, povoando continentes, ilhas e arquip61agos, por todo o mule.)

Mas esse mundi sist6mico nio este pronto, consolidado, cristt:)
lizado. Ainda que muitos procurem define-lo em termos evolucionif

tas, coma o climax da hist6ria, inclusive naturalizando-o, subsistei

multiplicidades, diverg6ncias, desigualdades, tens6es e antagonism(?:

entre ag6ncias, organizag6es e outras instituig6es do capitalismo gld.

balizado. O mundi virtual tamb6m esM atravessado por tens6e e ante

gonismo, Slssuras e esUid6ncias, inovag6es e obsoiesc6ncias. Amd

que a malaria dos sous dirigentes e beneHicigricos a6nmem e reaSl=

mem o fim da geografia, o fim da hist6ria, a formagao da aldeia globe.

e a primazia do pensamento neolibera.I, ngo s6 subsistem coma tan

b6m multiplicam-se atritos, contradig6es e conflitos. I)
Simultaneamente, por dentro e por fora da sociedade infomift

ca, virtuale sideral, s5o muitos muitfssimos, muito mais, multid6es, (=)
que continuam situados, enraizado, tenitorializados, geohist6rico,

Dedicam-se aos trabalhos e aos dias, podendo estar empregados c.-)

desempregados, conscientes ou inconscientes, resignados ou desespc

rados. Para viver, precisam comer, beber, vestir-se, abrigar-se, move'

se, reproduzir-se; desenvolvem meios e modos de organizar formas d '-

Sherry Turkle, Elle ozz //ze Screen(Identity in the Age of the Internet
Weidenfe[d & Nico[son, Londres, 1996; Manue] Caste]]s, 7%e ]]!#ormarfo«h
.Hge. .Economzp, Soc/e a/zd Cu//ure, 3 vole. Blackwel Publihsers, 1990g
1998; Pierre Levy, .4 /nre/fgencfa Co/erfva(Por uma Antropologia do Ciba-J
respago), trad. de Luiz Paulo Rouanet, Edig6es Loyola, Sio Paulo, 199P
Adam Schaff. .4 Socfedade J}ZHorn?dr/ca, trad. de Carlos E. J. Machado <
Luiz Arturo Obdes, Editora Unesp, Sio Paulo, 1990; Norbert Wiener, C'i
bernd/fca e Soc'fedade(O Uso Humana de Sores Humanos), trad. de Jor
Paulo Paes, Editora Cultrix, Sio Paulo, 1968

)
)
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,ociabilidade, jogos de forgas sociais; dedicam-se a pensar, sentir,

(I.,ompreender, explicar, fabular; empenham-se em juntar e desconjun-
..m o passado e o presents, a biograHia e a hist6ria, a parte e o todo, a

(.:paranoia e a ess6ncia, o singular e o universal, a exist6ncia e a cons-

Ci6ncia, o esclarecimento e a utopia
C O principe eletr6nico pods ser vista coho uma das mats nota-
Ceis criaturas da media, isto 6, da indQstria cultural. Trata-se de uma

lgura que impregana amplamente a Politica, como teoria e pratica.
(:npregna a atividade e o imagin&io de individuos e coletividades,

(,lupos e classes sociais, nag6es e nacionalidades, em todo o mundo.

(:m diferentes gradag6es, confomie as peculiaridades institucionais e

(:ulturais da politico em dada sociedade, o principe eletr6nico influen-

za, subordina, trasforma ou mesmo apaga partidos politicos, sindica-

C)s, movimentos sociais, correntes de opiniao, legislative, executive e

Cidici6rio. Permanente e ativo, situado e ubiguo, visive] e invisivel,
("redomina em todas as esferas da Polftica, adquirindo diferentes figu-

("\s e $1gurag6es, segundo a pompa e a circunstAncia.

( A jorrz/na e a virf , das quaid fdava Maquiavel, tomaram-se

(-+ributos do P/"hc@e e/eb"6nico. Uma parte fundamental da virttt de

(u'deres, governantes, partidos, sindicatos, movimentos socials e cor-
r antes de opiniao publica tem side construida dada vez mats pda me-

dia, homo uma poderosa e abragente colegao de t6cnicas sociais. A

,.omunicaggio, infomiagao e propaganda podem transformar, da noire

bala o dia. um ilustre desconhecido em uma figura publica notavel:
:13teralmente ilustre, com perfil, programa, compromisso, sense de res-

bonsabilidade publica, conhecimento dos problemas bfsicos da socie-

'bade e at6 mesmo com linguagem pr6pria, diferente de outras, origi-
tnal. O marketing politico, secundado por diferentes programas da mi-

bia eletr6nica e impressa, bem coma pelts aHiHcios das t6cnicas de

C
C

C
c'
C
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montagem, colagem, mixagem, bricolagem, deconstrugao e simulaci«)

pods realizar o milagre da criagao. Pouco a pouch, muitos sio levadu...?

a crer que essa pode ser a criatura indispensavel para fazer face a to- .)

tuna, is condig6es politico-econ6micas e s6cio-culturais responsive;)

pda questao social, pdas car6ncias do poco, pdas reivindicag6es e:.)

individuos e coletividades, grupos e classes socials. Em alguns casosl

criatura produzida peta media aparece coma a Qnica solugao, para :.)

indivfduo, povo, sociedade, pals, Estado-Nagao, regiao ou at6 mesn13

o mundi coma um todd. Desde que se satanize maliciosa e impied(

samente os outros, Ifderes, dirigentes, partidos, sindicatos, movime:

tos sociais, correntes de opiniao, setores sociais e outros, inclusi-.'")

criminalizando amplos setores da sociedade civil, logo muitos, muiti''l
simon, multid6es, serif induzidos a buscar a salvagao. Sim, a met".
morfose da critics em satanizagao e da satanizagao em intimidagg«\
medo e afligao, logo provoca a reorganizagao e o redirecionamento d6

expectativas e opini6es. Essa pode ser a estrada na qual 6 tangida.:\
nlzz/ficHo so.ri/d/"fa no seio da qual o principe eletr6nico constr6i hf$.
gemonias e exerce soberanias

O "processo calartico", por meir do qual as inquietag6es, car6i(
das, frustag6es, reivindicag6es e ambig6es de indivilduos e coletividl<

des, grupos e classes sociais sintetizavam-se no Prz'nc@e e no JUode#:
/zo Prz'nape, agora paisa a ser predominantemente um atributo dd

P/"Mc@e .E/e/r6nico. Uma parte fundamental do entendimento e de$:1.

cortinio do moderno principe, assim homo do principe, passa a ser rq:l

alizada pda media eletr6nica e impressa, capaz de comunicagao, ii(
formagao e propaganda; combinando 6nfase e gradagao, impacto e eg

quecimento, linguagem e imagem, video-clip e multimedia, todd iss<

em um vasto espetaculo sem fim. Sim, o principe eletr6nico 6 capag

de realizar a metamorfose de tudo o que pods ser social em uma sant(<

)
)
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ie de tudo o que pods ser politico; realizando, simultaneamente, a mi-

gica de pasteurizar a politica propriamente dita, coma teoria e pratica.
u'uando realizado pele principe eletr6nico, o processo catfrtico revela

(. poljtica como uma esfera na qual manifestam-se tamb6m desenten-
(.imentos, desencontros e inadequag6es, tanto quanto inteng6es, pro '

:bstas e solug6es; mas em gerd uma esfera destituida de tens6es e

.ontradig6es, alimentadas por desigualdades e alienag6es.

O principe eletr6nico 6 uma Hlgura polltica nova e diferente de
pdas as outras, passadas e presentes. Convive com as outras, tanto o

i'incipe maquiav61ico homo o modemo principe gramsciano,
sem es-

. ..l: J n .

ulcer ds institUig6es "cli.ssicas" da Politica, tais coma os partidos

oliticos, os sindichtos, os movimentos sociais,: ag correntes de opiniao

ablicb,, os poderes legislative, ex6cutivo e judicigri6: + .. r+ ..-!q
Revela-se si.-

nlltaneamente diferente e original, tanto:quanto stirpreendente, fascia

fate e inqdietante
rl Um dos segredos do principe eletr6nico f atuar diretamente no

vel da virtual. Beheficia-se amplamente das tecnologias e linguagens

(.le a media mobilize pua realizar e desenvolver cotidianamente a
f-;rtualizagao. Tudo o que 6 social, econ6mico, politico e cuitwai,

L' 'linguagens da media elaboram e desenvolvem. Essa vasta, complexa

.+ inintemlpta atividade mobiliza a montagem, colagem, mixagem, bri-

H)lagem, deconstrugao, simulacro e pastiche, entre outras linguagens

Pa p6s-modemidade. A noticia, o coment#io, a tbtograna, o aocu '
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coma enfatizar e esquecer, ou relembrar e enervar. Em todos os cason

trata-se de taquigranlas, tradug6es, exorcismos, sublimag6es ou ester:

zag6es da realidade, experi&ncia ou exist6ncia. Data emergencia (:)
outras e novak, diferentes e surpreendentes, formas de consci6nci

envolvendo outras condig6es e possibilidades de entendimento. escl.

recimento, imaginagao, mitiHicagao. Ha todd um imenso e intrincad

universe de signos, simbolos e emblemas, compreendendo flguras
figurag6es; universe por meio do quala media decanta o real. o aco

tecer, o devir e outras modulag6es da reaiidade, transformado-os e
manifestag6es esparias do virtual

EsM em curio, ao acaso ou deliberadamente, um sutpreendent

fundamental e inquietante processo de dissociagao entry exist6ncia

consci6ncia; ou condig6es e possibilidades da exist6ncia e condig6es-b

possibilidades da consci6ncia. Quando se desenvolvem e aplicam Pq

tecnologias eletr6nicas, informfticas e cibem6ticas, agilizando e gent"

ralizando os meios de comunicagao, informagao e propaganda, ?S
condig6es e as possibilidades da consci6ncia passam a deslocar-sq
continua ou reiteradamente da experi6ncia, realidade ou exist6ncia. l:

Simultaneamente a dissociagao entre exist6ncia e consci&ncii

desenvolvem-se oulros, novos e muito diferentes signiHicados do esp6<

go e tempo, ser e devir, pensar e sentir, explicar e imaginar. Torna- -/

possfvel utilizar metfforas dais homo as seguintes: mundi sem Ranted

ras, Terra-Patna, aldeia global, fim da geogra6ia, fim da hist6ria. Esse

6 o clima mental, isto 6, virtual, em que se fomiulam express6es destd

nadal a taquigrafar aspectos dense mundo virtual: multimedia, interf&J

ce, internet, hipertexto, ciberespago, desterritorializagao, miniaturizi?
Qao, mundializagao, globalizagao, planetarizagao

Nesse mundi virtual, modi6icam-se as articulag6es e desaniclg

lag6es estabelecidas pda modemidade, acerca de dado e significad6:
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(parte de todd, passado e presents, hist6ria e mem6ria, compreensao e

vxplicagao, singular e universal. Simultaneamente, modi6icam-se os
uontrapontos "eu" e "outro", "n6s" e "outros", "nacional" e "estrangei-
, o". "ocidental" e "oriental". Quando se desenvolvem, agilizam e ge-

<lbralizam as aplicag6es das tecnologias eletr6nicas, informfticas e ci-

:brn6ticas, transformadas em t6cnicas sociais, redesenham-se ou

iesmo dissolvem-se as linhas demarcat6rias de territ6rios e fronteiras,

(lbmias de governo e regimes politicos, cultural e civilizag6es. No gm-
lito do mundi virtual, as coisas, as genres e as id6ias, tanto quanto as

.lentidades, alteridades, diversidades e desigualdades parecem mudar de

.gura e figuraQgb. Coho p&eceh descoladis da experi6ndia, realidade
,u exist6ncia, aparecem homo fmMias do imagingrio. Podem ser cria-

5es prosaicas ou originais, maid ou ments elaboradas com base na es-
:tina eletr6nica, de tal modo que muitos, muitissimos, multid6es, sio

vados a vis6es do mundi destituidas de tens6es e contradig6es

Sim, o principe eletr6nico pods ser visto como o 'f . -. I '.

i/zfe/ecrua/ ar-

Cjnfco dos grupos, classes ou bIoGas de poder dominantes, em esCbla
Cacionale mundial. Em alguma medida, estes gmpos, classes ou blo-

bs de poder disp6eth de influ6ncia mats ou menos decisiba nos memos

Is comunicagao, informagao e propaganda, into 6, na media eletr6nica

impress% sempre funcionando tamb6m como indQstria cultural .

E clara que o principe eletr6nico n5o 6 harmonioso, homogenea

1. muito ments, monolitico. Este sempre atravessado por diverg6n-

('as. concorr6ncias e influ6ncias. A16m das suas disputas e competi-

3es "intemas", refletem as solicitag6es e obstrug6es de setores soci-

£li=i:i«:: £ :u:=:1 1E ;i
f".etr6nico. Ha desacordos e acomodag6
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imbito da sociedade, suscitando o pluralismo e atf mesmo quebran(«
monolitismos.=1)

Em suas linhas gerais, no entanto, o modo pele qual se desenil
e movimenta o principe eletr6nico permite defini-lo homo o intelectti.)

organico dos grupos, classes ou bIoGas de poder dominantes, em e.:)

Gala nationale mundial. Um i/z/e/ec/ua/ orgcfnfco co/e/ivo, ja que si

tetiza a atividade, o descortinio e as fomlulag6es de virias category:)
de intelectuais: jorna]istas e soci6]ogos, locutores e atores, escritores

animadores, 5ncoras e debatedores, t6cnicos e engenheiros, psic61og
e publicitgrios; todos mobilizando tecnologias eletr6nicas, informer ''

cas e cibem6ticas homo t6cnicas sociais de alcance local, nacionf'
regional e mundial. ,,-..

Essa 6, em larva medida, a £3brica da /zegemonfa e da sonera/zf "\

que teriam fido prerrogativas do PrfrzcPe de Maquiavele do .A4oderr '\

.Prhc@e de Gramsci. Agora 6 o Prfnc@e £7e#6nico que detem a f"-\

culdade de trabalhar a virtd e a fortuna, a hegemonia e a soberania; (::)
o problema e a solugao, a crisp e a salvagao, o exorcismo e a sublim-\

gao. Assim se inslaura o imenso dgora e/e/r6nfco, no qual muitos n-\
vegam, nauftagam ou flutuam, buscando salve-se. <
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