
o poder hermeneutico do acontecimento 
e os media 
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1. 0 naturalismo: entre a descontinuidade e a 

A 
harmonia 

ideia de acontecimento prende-se em Quere ao con
ceito de identidade (em tomo do qual gira a logica de Aristote
les) e ao conceito de contradi~ao (que tern a logica hegeliana 
como pedra angular). 0 acontecimento e, entao,jacta singular 
e sentida novo, «uma fonte autonoma de sentido e de inteligi
bilidade», sendo portador de urn «poder hermeneutico», urn 
«poder de revela~ao». Nestas condi~oes, 0 acontecimento abre 
a uma descontinuidade no tempo e no espa~o, impondo-se aos 
sujeitos, as snas «razoes de agir, motivos e interesses». 

Penso, no entanta, que, ao estruturar a sua «experiencia 
individual e colectiva», e a ideia de concilia~ao que acaba por 
prevalecer sobre a ideia de descontinuidade. 0 ponto de vista 
hermeneutico de Quere decorre, por urn lado, da tradi~ao 
kantiana, pela exalta~ao de uma estetica da vida, Ii maneira de 
Bergson e Simmel, e, por outro lado, do hegelianismo, seguindo 
tanto 0 cognitivismo de Gadamer como 0 pragmatismo de 
Dewey. Esta implicita na ideia de acontecimento de Quere urn 
ideal de harmonia, de regularidade e de unidade, organica e 
cosmica. Embora facto disruptor e gerador de conflito, luta 
e dor, 0 acontecimento em Quere supoe uma paz vindoura, 
urn momento irenico, em que 0 eontlito, se nao e definitiva
mente suprimido, e pelo menos temporariamente suspenso. 

2. 0 paradigma da intersubjectividade: cagnitivisma e pragmatica 

A proposta que Quere nos faz de acontecimento, salien- . 
tando a sua dualidade, entre facto e sentido, faz-me lembrar 0 

caminho de que nos deu conta ha cerea de dez anos, quando 

entreviu, na peugada de Habermas, 
«uma antropologia alternativa para as 
ciencias sodais» (Quere, 1996), com 
a aplica~ao Ii analise social do para
digma da intersubjectividade, funda
do em G. H. Mead e A. Schlitz, e a 
desloca~ao do quadro da rela~ao 
entre a descri~ao e a explica~ao. 

A ontologia da sociologia classica 
havia convertido em entidades: indi
viduos, sodedades, grupos, actores 
individuais e colectivos, classes, 
na~oes; e de igual modo factos, 
acontecimentos, aqaes, condutas e 
tudo 0 que permite explica-Ios e jus
tifica-Ios; sem esquecer estruturas 
sociais, estruturas da personalidade, 
normas, regras, signific3\=oesi valores 
e cultura. A passagem para 0 para
digma intersubjectivo tinha como 
intuito dessubstancializar estas enti
dades. Nesse sentido, acentuava 0 

facto de elas serem constituidas pela 
linguagem e associava a constru~ao 
da objeetividade e da subjectividade 
Ii existencia de uma comunidade de 
linguagem e praticas. 

Deste modo, tematizadas na base 
das cren~as antropologicas da «epis
temologia», ou seja, na base das pre
missas individualistas da consciencia, 
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a objectividade dos factos sociais, a estabilidade 

da ordem social e as regularidades observaveis 

das condutas sociais eram uma coisa. Mas seriam 
coisa diferente se as tematizassemos sem capitu

lar diante do «mito do dado». No contexto do 

paradigma intersubjectivo, a individualidade e a 

socialidade, a objectividade e a subjectividade, a 

inteligibilidade e a comunieabilidade seriam 

tomadas como emergencias correlativas a uma 
actividade social constituinte. Alem dis so, 0 

mundo naquilo que tern de comum e de publico 

seria tornado como 0 resultado de uma institui

fao. Finaimente, a oposifao individuo-sociedade 

seria superada pela considerafao dos processos 

de individuafao e de sociafiio' . 

3. Um projecto da modernidade 

Moldado pelo paradigma da intersubjectivi

dade, urn paradigma cognitivista e pragmatieo, 

o pensamento de Louis Quere sobre 0 aconteci

mento inscreve-se no projecto da modernidade, 

de que faz prova a convocafao de Arendt. E mo

derno urn regime do olhar que projecte na his

toria urn proposito emancipador. 0 moderno tern, 

de facto, a anima-Io uma esperanfa, uma utopia, 

no caso, uma promessa de sentido, seja pela «con

templafao» diante do <<irrevogaveh>, seja pela re

concilia~ao com urn comefo e urn fim inevitaveis. 
Todo 0 projecto de modernidade e servido 

por uma moral do dever ser, que opere a realiza

fao das promessas formuladas. No que respeita a 

Louis Quere, 0 proposito emancipador passa pela 

constituifao de «campos problematieos», gera

dores de acontecimentos, que tornem possiveis 

as solufoes para os problemas em questao. Tais 

solufoes ser-nos-ao dadas atraves de inqueritos, 

ou seja, de questionamentos, que explorem «0 

potencial de inteligibilidade e de discriminafao 

dos acontecimentos», Cabera. pais. a esta «pro
blematologia» (convoco aqui urn conceito de 

M. Meyer) e a este questionamento, que sao, a 

seu modo, uma «etica da discussao, ou da cornu
nieafiio» (Apel e Habermas), velar por que 0 

desiderato emancipador se cumpra. 

Para Louis Quere, toda a actividade da vida 

quotidiana pode representar «uma situafao pro

blematica, ou seja, uma situafao caracterizada 

por tensoes, conflitos, contradifoes, ou pela dis

cordiincia dos seus elementos». Quer isto dizer 

que toda a actividade quotidiana pode constituir-se 

como urn «problema a resolver», estanda a solu
fao precisamente no inquerito a realizar. 

Quando nos referimos ao «campo proble

matico publico», logo pensamos nos media, que 

desempenham urn papel essencial, embora nao 

exclusivo, na condufao do questionamento. 0 seu 

papel e decisivo na medida em que eles consti

tuem verdadeiros «suportes da identificafao e 

explorafao dos acontecimentos, assim como do 

debate publico, que tanto permite a elaborafao 

de solu~oes como a sua experimenta\=ao», 
Como vemos, no pensamento de Quere ainda 

e possivel sonhar com a reconciliafao. A singulari

dade geradora do novo, que todo 0 acontecimento 

e, ainda nos faz pensar no mundo organizado 

como unidade e regido por uma ordem totaliza

dora. 0 acontecimento irrompe no tempo e no 

espafo e a nossa redenfao esta em acolhe-Io, aqui 
e agora, como urn dom, tendo como horizonte a 

construfao do espafo publico democratico. 

4. 0 pensamento da diferenfa 

A ideia de Quere sobre 0 acontecimento esta, 

to davia, nos antipodas do pensamento de Nie

tzsche, Freud e Heidegger, que sao urn pensamento 

da diferenfa, e nao da identidade, nem da conci

liafao. Na nOfao de diferenfa esta presente, com 

efeito, urn pensamento pos-aristotelico e pos-hege

liano, ou seja, urn conflito maior do que aquele 

que e autorizado, tanto pelos conceitos logicos de 

diversidade e oposifao como pelos conceitos 

dialecticos de distinfao e contradifao. 

, Nos dois liltimos par.grafos, segui de perto Quere (1996, 124·125). 
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Ha, com efeito, no pensamento da diferen~a 

urn «eoredo teorico novo», 0 seu horizonte nao e 
o da especula~ao pura. Aquilo que a diferen~a visa 

e antes 0 impuro do sentir, au seja, as experiencias 
insolitas, perturbadoras, ambivalentes, excessivas, 

irredutiveis sem duvida ao principio da identi

dade, e que constituem a experiencia da nossa 

contemporaneidade. Trata-se de um sentir que 

nada tem a ver com as exigencias de perfei~ao e 

concilia~ao que caracterizaram 0 pensamento mo
demo. Pelo contrario, a sua fonte de inspira~ao 

esta precisamente neste genera de sensibilidade 

aparentado com os estados psicopatologicos e os 

extases misticos, um genera de sensibilidade que 

se manifesta nas toxicomanias e nas perversoes, 

em situa~ao de handicap e de deficiencia, nas cul

turas ditas «primitivas» e nas culturas «outras» 
(culturas underground, culturas de suburbio ou 

suburbanas, etc.) (Perniola, 1998, 7). 

A tradi~ao de Quere nao e a de Bataille, 

Klossowski, Blanchot, Foucault, Lyotard, Deleuze 

e Derrida, marcados todos pelo pensamento da 

diferen~a, e que, nuns casos, valorizam, como 

Nietzsche, a experiencia tragica; noutros, aten

tam, como Freud, nas experiencias negativas e 
perturbadoras da alma humana; noutros ainda, 

denunciam, como Heidegger, a ideia da inva

riancia de uma presen~a plena (de um funda

mento). 

No seio do pensamento da diferen~a tem-se 

prosseguido tambem 0 debate sobre a tecnica e 0 

papel que as novas tecnologias, que incluem os 

media, tem na redefini~ao da cultura, ou seja, na 

delimita~ao do humano. Com a fusao da techn' e da 

bios e a imersao da tecnica na hist6ria enos corpos, 
a experH~ncia contemporanea fantasma cada vez 
mais a clonagem, os replicantes e os cyborgs, a 

hibridez, 0 pos-organico e 0 transumano. 

5. 0 empobrecimento da experiencia e os 
media 

E este 0 contexto em que se tem desenvolvido 

e aprofundado os temas do empobrecimento da 

experiencia e da conversao do acontecimento em 

fait-divers. Por outro lado, tem-se tematizado 

tambem a rela~ao da tecniea com a estetica, com 

os novos media, que produzem e administram 

emo~5es, a mobilizarem os individuos individual

mente, e nao em conjunto como se 0 publico nao 

passasse de «uma massa amorfa e indistinta», 

Kracauer assinalou-o bem: os individuos ainda 

podem ser vistas como «ornamento» nos filmes 
de Riffensthal, mas a logica deste processo vai no 

sentido de a mobiliza~ao recair sobre cada um 

dos individuos, agora envolvidos, afeccionalmente, 

uma urn. 

Como e manifesto, a convoca~ao da estetica 

no contexte tecno16gico nao se doge ao recoIte 
epistemol6gieo desta disciplina. Fala-se de este

tica, sim, por relafao ii sensibilidade, ii emo~ao, aos 

sentidos, enfim, ii afec~ao. E e essa a razao pela 

qual se diz que a nova sensibilidade e hibrida. Sao 

as maquinas produzidas pela ciencia que mobili

zam as afeq5es e as monetarizam. 
De um modo um tanto expedito, Quere alude 

a este movimento de pensamento, que denun

cia «a degradafao do acontecimento efectuado 

no e pelo dispositivo mediatieo da informa~ao» 

e se preocupa com «0 "presentismo", que carae
teriza 0 "regime de historicidade" deste dispo

sitivo e se manifesta na compreensao do aconte
cimento». Assinalando, e certo, que sao muitos 
as autores contemponlneos a terem este ponto 
de vista, convoca apenas Benjamin e Hartog. 

E como nada 0 prende a estados de espirito 

melancolicos, afasta-se, decididamente, de um 

ponto de vista que, a seu ver, nao tem nenhuma 

esperan~a a anima-lo. 

Retomando, todavia, a tradi~ao do pensamento 

da diferenfa, eu gostaria de juntar aos autores que 

ja referi os nomes de Giorgio Agamben, Mario 

Perniola, Jean Baudrillard e Guy Debord. Em todos 

estes autores e acentuada a ideia de «crise da expe
riencia», referida por Benjamin no seu famasa 
texto sobre «0 narrador», mas que hoje parece 

em fase imparavel pela sua acelera~ao tecnologica. 

Agamben fala da impossibilidade em que nos 

encontramos, hoje, de nos apropriarmos da nossa 

condi~ao propriamente historica, 0 que torna 
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«insuportavel 0 nosso quotidiano» (Agamben, 

2000, 20). Perniola, por sua vez, ao caracterizar a 

experiencia contemporanea, introduz 0 conceito 
do <<,ia sentido» e interroga-se sobre 0 sex appeal do 

inorganico, que tern tanto de fascinante como de 

inquietante (Perniola, 1992 e 2004). Quanto a 

Baudrillard, conhecemos 0 seu conceito de reali

za~ao do real como simulacro (Baudrillard, 1981). 

Finalmente, Guy Debord insiste no crescente pro

cesso de anestesiamento da vida. au seja, no cres
cente processo de congela~ao dissimulada do 

mundo (Debord, 1991, 16): 

A associa~ao dos media ii ideia de urn tragico 

social surge, nos nossos dias, do reconhecimento 
da fragmenta~ao da experieneia, com 0 aconteei

mento dessorado e esvaido em novidade, em no

tieia, num processo de permanente hemorragia 

do sentido. Esta ideia alude ii crise da epoca, ao 

seu mal-estar, alguns dirao, ii crise da moderni

dade (Lyotard, 1984, 1993; Miranda, 1997, 2002). 

Os media exprimem a crise da epoca, mas apro

fundam tam bern esta crise e este mal-estar (Mar

tins, 2002). 

6. Os media e as provas da verda de, do 
rigor e da justifa 

Enquadrado, no entanto, pelo paradigma da 

intersubjectividade, que e cognitivista e pragma

tico, como salientei, Quere denuncia a tese do 

empobreeimento da experieneia, em que julga re

conhecer urn caracter estritamente individualista. 

A «experiencia degradada» (expressao que toma de 

Romano) faz supor a existencia de uma «experic~n
cia autentica»; e esta «e sempre uma experiencia 
individual de confronta~ao com 0 acontecimento». 

Aiem disso, entende Quere que a ideia de publico 

dos media tern sempre «como horizonte urn colee
tivo», au seja, «urn contexto social de apropria
~ao e de discussao, e traduz-se pelo sentimento de 

pertencer a urn publico». Quere acredita que, na 

vida de todos os dias, «as experiencias singulares 

se transformam em empenhamentos colectivos». 
Eve 0 trabalho de informa~ao dos media inscrito 

num processo de «configura~ao da ac~ao colectiva 

num espa~o democratico, atraves da explora~ao 

das causas e das consequencias dos acontecimen
tos nos diferentes campos problematicos, e da 

projec~ao das ac~6es que a sua ocorrencia ineita a 

empreender» . 
No trabalho de inquerito ou de questiona

mento dos campos problematicos da experiencia, 

os media tern, por sua vez, urn papel maieutico de 

produ~ao das «provas da verdade, do rigor e da 

justi~a». Sintetizando 0 seu pensamento, diria 

que no entendimento que Quere tern dos media 

esta, afinal de contas, uma fun~ao bern concor

dante com 0 seu sonha emancipat6rio e recon
ciliador. 

7. Na diferenfa a comunidade 

A guisa de conclusao, eu diria, no entanto, 

que 0 pensamento da diferen~a nao e necessaria

mente individualista, como pretende Quere. 

Tambem entendo, com Lyotard, que a nossa 

comunidade se consome, hoje, em melancolia, e 

nao exprime nenhuma finalidade. Exprime ape

nas 0 seu sofrimento, «um sofrimento de finali

dade» (Lyotard, 1993, 93). No entanto, entendo 

igualmente que 0 trauma provocado pelo desa

parecimento da confian~a na comunidade histo

rica, assim como a melancolia que acompanha a 

banaliza~ao da vida, essa vertiginosa sensa~ao de 

urn tragico sem tragedia, alem da propria impossi

bilidade de anula-Ios, reclamam que nos recolo

quemos no horizonte de uma «comunidade a vir» 
(Agamben, 1993), pois e nesse horizonte que se 

joga a salvaguarda das possibilidades da (a)ven

tura humana. Coneluo entao com uma ultima 

palavra sobre os media. Se alguma promessa eles 

podem hoje realizar, sera exactamente essa, a de 

se colocarem de raiz no horizonte de uma comu
nidade partilhada .• 
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tinction is based, namely, on the fact that the 

event has its own attribution support, contrarily 

to the fact that has no more than one privileged 

attribution support. The article from Louis Quere 

sets this clivage inside of the event itself, whose 

duality underlines, opening the way to a fertile 

reflection about the different experience moda

lities. This approach also allows rethinking the 

mediatic treatment of events through an explana

tory way of viewing and not any more under the 

way of a degradated experience. It is possible, 

however, to regret the limited importance that 

Louis Quere attributes to the narratives on the 

process of events' appropriation. 

Keywords: narrative, experience, subject. 

o acontecimento como invenfiio necessaria 
da hist6ria 
Jose A. Bragan~a de Miranda 

Num posicionamento que se pretende fora das 

filosofias do acontecimento, mas tambemalheio 

as criticas dos pseudo-acontecimentos mediati

cos, propoe-se uma visao do acontecimento como 
uma inven~ao necessaria da historia, que se de

senvolve em tarna de escassos e raros aconteci
mentos. Estes sao as efeitos de projec~ao de 

experiencias originarias de catastrofe natural 

e de violencia dos homens sabre as homens. 

Os hiperacontecimentos sao determinados pelo 

desejo de terminar com eles, suportando par 

isso mesmo urn duplo trabalho de controlo da 

contingencia pela razao e de anula~ao da ser

vidao pela politica. 

Palavras-ehave: historia, violencia, 
eorpo, acidente. 

The event as a historical necessary invention 

On a position that aims to be out of the philoso

phies of the event, but also alien to the criticisms 

of mediatic pseudo-events, it proposes a vision of 

the event as a historical necessary invention, deve

loped around scarce and rare events. These are the 

effects of the projection of experiences originated 

from natural catastrophe and the violence of men 

on men. The hyper-events are determined by the 

desire to end up with them, supporting therefore a 

double work of control of the contingence by the 

reason, and of cancellation of servitude by politics. 

Keywords: history, violence, body, accident. 

o poder hermeneutico do acontecimento 
e os media 
Moises de Lemos Martins 

Facto singular e sentido novo, a acontecimento abre, 

em Quere, a uma descontinuidade no tempo e no 

espa~o, impondo-se aos sujeitos, as suas razoes 

de agir, motivos e interesses. Ao estruturar, toda

via, a sua experiencia individual e colectiva, e a 

ideia de concilia~ao que acaba por prevalecer 

sobre a ideia de descontinuidade. Embora facto 

gerador de conflito, luta e dor, 0 acontecimento 

em Quere supoe uma paz vindoura, em que 0 

conflito e pelo menos temporariamente sus

penso. Para sustentar a sua ideia, Quere adopta 

a paradigma da intersubjectividade. Debato este 

paradigma confrontando-o com a pensamento 

da diferen~a. 

Palavras-chave: media, modemidade, 
pensamento da diferenra, intersubjectividade, 

teeniea, tecnologia, imaginario tragico, 
melancolia, comunidade. 

The event's hermeneutic power and the media 

Singular fact and new meaning, the event leads, 

in Quere, to a discontinuity in time and space, 

imposing itself to the subjects, to their reasons to 

act, motives and interests. Nevertheless, by struc

turing the individual and collective experience, it 
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is the idea of conciliation that ends up prevailing 
over the idea of discontinuity. Although a gene
rator of conflict, fight and pain, the event in 
Quere supposes a peace to come, in which the 
conflict is at least suspended. To support his idea, 
Quere, adopts the paradigm of intersubjectivity. 

I discuss this paradigm by confronting it with the 
thought of the difference. 
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