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Daniel Bougnoux a JJ 

«Ha conivencias 
fatais no campo 
da comunica~ao» 
Professor da Universidade Stendhal e do Instituto de Estudos Politicos de 

Grenoble. Daniel Bougnoux e. junta mente com Regis Debray. responsavel 

pelos "Cahiers de Mediologie". Em Abril ultimo. esteve em Portugal para 

participar nas comemora~oes dos dez anos do curso de Comunica~ao 

Social da Universidade do Minho com uma reflexao sobre "0 ensino das 

Ciencias da Comunica~ao na Universidade". Numa conversa com a JJ. este 

medi6logo foi mais alem do tema que 0 trouxe ao nosso pais. aceit~ndo 

responder a questoes como estas: de que forma poderemos consumir 

informa~ao num universe saturado de comunica~ao? Que papel e que poder 

tern hoje a televisao? Terao as Ciencias da Comunica~ao capacidade de se 

apresentarem como conju!"to te6rico coerente? Perguntas que nao ficaram 
I 

se'r resposta. • entrevista MOIsE!; MARTINS. MANUEL PINTO E FEUSBELA LOPES 
• 
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JJ. - 0 volume da informa~ao circulante. quer 
jomalfstica quer de outra natureza. e cada vez 
maior e omesmo se passa com os process os 
e as tecnologias para aceder a essa infor
ma~ao. Como ve a rela~ao dos cidadaos com 
a informa~ao? 
- Consumimos as notfcias de um modo quase 
ludico. As notfcias hoje distraem-nos mais do 
que aquilo que nos informam. Escutar a radio. 
ler um jornal ou ver 1V e uma especie de jogo 
atraves do qual somos postos ao corrente 
daquilo que se passa. ao mesmo tempo que 
nos socializamos. Ha af um aspecto comu
nitario forte. Por outro lado. as vezes. pelo 
consumo de obras de arte. pela leitura de 
romances. socializamo-nos de forma dife
rente. Distanciamo-nos da comunidade para 
nos ligarmos. atraves da imagina<;ao. a comu
nidades mais longfnquas. 0 tempo de assimi
la<;ao e aprendizagem e diferente. E preciso 
hierarquizar os nfveis. 0 tempo. os registos 
de mobiliza<;ao destes diferentes tipos de 
informa<;ao. 
JJ- Fazer tudo isso num tempo. 0 nosso. em 
que ha cada vez rna is informa~ao ... 
- Sim. ha demasiada informa<;ao. A infor
ma<;ao e um mercado que comanda outros 
mercados. E uma componente cada vez mais 
importante da industria. da economia. dos 
valores de mercado. A informa<;ao tornou-se 
uma mercadoria que procura a rentabilidade 
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atraves da multiplica<;ao dos seus produtos e. 
como todas as mercadorias. prolifera. procu
rando nichos cada vez mais ramificados para 
a sua difusao. Daf que haja cada vez mais 
informa<;ao. 0 tema da sociedade de infor
ma<;ao. talvez um pouco vulgar como con
ceito. corresponde a essa prolifera<;ao da 
informa<;ao e a essa evidencia de que esta
mos perante um mundo onde a informa<;ao e 
produzida de forma frenetica. A questao
chave da informa<;ao nao e quantitativa; 
reside. antes, no facto de cada um tratar a 
sua pr6pria informa<;ao e ter de eliminar 
muita da informa<;ao disponfvel. Ninguem Ie 
um jornal da primeira a ultima pagina. Ha 
imensas notfcias que se perdem. E por isso 
que a pertinencia e a questao-chave. A 
mesma informa<;ao pode tornar-me indife
rente ou excitado de acordo com 0 momenta 
em que a recebo. 
JJ- No seu discurso sobressai sempre uma 
aten~ao particular em rela~ao ao publico dos 
media. Chega mesmo a falar no "misterio da 
recep~ao". encarando-o quase como urn 
escudo que nos protege dos abuses que se 
cometem. Essa confian~a na capacidade que 
as pessoas tern de destrin~ar 0 que e born do 
que e mau implica que se desvalorize a regu
lamenta~ao dos media? 
- No que diz respeito concretamente a tele

visao e muito diffcil regulamentar 0 que as 



pessoas veem e isso tende a acentuar~se com 
a multiplicac;ao dos canais, 0 que significa 
que apenas podemos regulamentar uma 
pequena parte daquilo a que os telespecta~ 
dores assistem. No entanto, isso nao quer 
dizer que os codigos nao fac;am falta . Pelo 
contrario. Sao essenciais para que a activi ~ 

dade televisiva seja digna. Encontro, porem, 
na recepc;ao mediatica uma modalidade que 
nos pode proteger com eficacia daquilo que 
nos e apresentado. Durante muito tempo, 
acreditamos numa visao mecanica da 
recepc;ao. Hoje sabemos que a recepc;aode 
uma mensagem televisiva e complexa. 0 sen~ 
tide daquilo que e criado ao nlvel da enunci~ 
ac;ao depende da postura daquele que recebe 
esse produto. 0 sentido e sempre imprevisl~ 
vel. Ninguem assiste a mesma emissao, como 
ninguem Ie 0 mesmo jornal. Tambem aqui 
temos urn campo fertil de estudo. Mas e pre~ 
ciso distinguir audiencia e publico. A primeira 
e passiva, pod em os medi~la . 0 publico sao 
pequenos grupos que se afirmam e que se 
identificam com certos produtos mediaticos, 
reconhecendo~se entre eles. 

"OS MEDIA DESENHAM 0 MAPA 
E CONFUNDEM-NO COM 0 TERRITORIO" 

JJ - Centremo-nos agora na rela<;ao entre os 
meios de comunica<;ao social e a poUtica. Nao 
ha liberdade de expressao sem 0 livre fun
cionamento dos meios de comunica<;ao 
social. No entanto, nao estao os media a con
verter 0 regime democratico numa espfkie de 
"imperio assente em pes de galinha", urn 
imperio que repete 0 mecanisme da antigui
dade classica, vivendo suspenso da palavra 
de novos augures e de novos aruspices. 
Pensemos na parafernalia das sondagens, na 
vedetiza<;ao dos profissionais da imprensa e 
dos colunistas, na profissionaliza<;ao da 
opiniao e no consequente recurso as mesmas 
pessoas, que falam sempre das mesmas 
coisas e de acordo com interesses que sao 
sempre os mesmos ... 
- Ha no corac;ao mesmo do aparelho de 

informac;ao uma exigencia de abertura e 
existe ao mesmo tempo urn evidente 
fechamento dest~ aparelho sobre ele proprio. 
Ha cfrcu los viciosos, conivencias fatais e uma 
desenfreada procura de consensos, que pode 
ser perniciosa para a comunicac;ao. E entre as 
conivencias fatais ha a conivencia dos tecni~ 
cos de sondagens, dos homens mediaticos e 
dos politicos. Ha uma ligac;ao entre todos 
eles, uma vez que os jornais encomendam as 
sondagens, que fazem os acontecimentos 
para os jornais, que, par sua vez, fazem os 
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acontecimentos para os politicos. Portanto, 
estes tres actores ~ empresas de sondagens, 
politicos e meios de comunicac;ao ~ fun~ 

cionam em cfrculo. Por vezes, essa conivencia 
desenvolve~se longe do pais real. Desenha~se 
urn mapa e confunde~se a carta e 0 territorio, 
acreditando que a carta e 0 territorio. Nas 
eleic;oes, ver~se~a depois, as votac;oes van 
violentamente desmentir a carta. Nao yOU 

insistir nas desventuras das empresas de 
sondagens e dos media na primeira volta das 
eleic;oes presidenciais em Franc;a, mas 
gostaria de assinalar que eles tiveram alguma 
responsabilidade no resultado das eleic;oes. 
Eles desmobilizaram em certa medida os 
eleitores, quando avanc;aram com seguranc;a 
os vencedares do escrutlnio. 
JJ- Neste jogo a que se entregam os meios 
de comunica<;ao social. confrontando 0 pais 
real com as representa<;oes que dele faze
mos, que papel atribui a televisao? 
- A televisao e urn marcadar de territorio, tern 
urn papel importantlssimo na criac;ao da iden~ 

tidade nacional. Da urn corac;ao a comu~ 

nidade. E uma especie de espelho. Parale~ 
lamente a sua func;ao de informac;ao, ha uma 
func;ao que convem nao negligenciar que e a 
de farmac;ao do carpo socia l. 

TV: A "BIG MOTHER" 

JJ- Se a TV da urn corpo a sociedade, po de 
tambem usurpar-lhe a alma. Programas 
como 0 "Big Brother" - que, em Fran<;a, gan
hou 0 nome de "Loft Story"- nao desviam os 
media dessa fun<;ao? 
~ Sim. Neste tipo de programa, a vertente 

relacional prima sobre 0 conteudo. Alias, no 
"Loft" nao ha qualquer conteudo. Deste for~ 
mato, ninguem espera urn conteudo cultural. 
Nao ha aqu i propriamente uma obra. 
Promove~se, antes, uma sociedade sem 
obras. Serge Tisseron escreveu urn Iivro sobre 
o "Loft" (L'lntimite Surexpose, Ed. Ramsay, 
200 I). onde defende que nesse programa os 
jovens encontram uma especie de escola 
para os seus comportamentos relacionais. E 
urn facto que actualmente temos diante de 
nos uma televisao de relac;ao, uma televisao 
que se encarrega das questoes identitarias 
atraves da componente relacional. 
JJ- Nao havera aqui urn deslocamento das 
fun<;oes de certas institui<;oes? Actualmente a 
televisao assume papeis terapeuticos, rela
cionais .... 
- As func;oes de educar, informar e divertir, 

temos de juntar uma nova func;ao: a maternal. 
Michel Schneider (Col. Politique Actuelle, 
2002) escreveu urn Iivro que intitulou "Big 
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Mother - Psychopathologie de la vie" onde 
fa la da fun<;ao maternal da sociedade con
temporanea, defendendo a tese segundo a 
qual 0 Estado se torna hoje uma especie de 
mae, sendo, por isso, aconselhavel que os 
governantes, se quiserem ser ouvidos, falem 
nao como urn pai, mas sobretudo como uma 
mae. Com 0 "Loft", tambem a televisao se 
torna relacional e terapeutica . Estamos ao 
nfvel nao da transmissao, mas da comuni
ca<;ao, ou seja, ao nfvel de ident ifica<;ao de 
uns com os outros. 
JJ- Retomando essa imagem que identifica a 
televisao com uma mae, somos obrigados a 
reconhecer que essa relac;ao nao deixa de ser 
interesseira ... 
- Certamente. Veja, por exemplo, as 
chamadas telef6nicas que se fazem para 
escolher os candidatos. Atraves desse dis
posit ivo, 0 canal armazena boas receitas. Ha 
muito dinheiro envolvido. Mas para alem do 
lado comerciaL nao podemos ignorar 0 

fascfnio que as pessoas tern por este tipo de 
programas. Porque sera que esta emissao tern 
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impacto? Nao podemos resolver a questao 
dizendo que a televisao se vulgariza. A con
dena~ao da vulgaridade e ainda rna is vulgar 
do que aquilo que ela denuncia. E preciso 
analisar as razoes pelas quais este tipo de 
emissao tern tanto sucesso. 

ClENCIAS DA COMUNICACAO: 
UMA INTERDISCIPLlNA? 

JJ - Falemos das ciencias da comunicac;ao. 
No seu trabalho. he) uma tendencia para for
mula-las como urn campo interdisciplinar. 
Como pensa dotar essas ciencias de urn con
junto te6rico coerente. que possa ser parti 
lhado pelas pessoas que nos varios cantos do 
mundo trabalham neste campo do saber. se 
por outr~ lado insiste no conceito de interdis
ciplina. urn conceito tao abrangente. e por 
isso mesmo tao dispersivo? 
- A interdisciplina nao e uma pro posta te6ri
ca, e uma constata<;ao. e urn estado de facto. 
Todos os que trabalhamos nas ciencias da 
comunica<;ao e da informa<;ao nascemos ern 



diferentes departamentos, provimos de difer~ 

entes disciplinas e temos, por isso, distintos 
horizontes teoricos. Nao sei se existira uma 
disciplina cientffica com docentes e com 
investigadores de proveniencia tao diversa 
como a nossa. Fazer esta constatac;ao nao 
significa, no entanto, co locarmo~nos ao nfvel 
da exigencia com que uma interdisciplina nos 
confronta. A interdisciplina e, de facto, uma 
exigencia, uma cultura da exigencia. Vindos 
de horizontes tao diversos, precisarfamos de 
saber movimenta r~nos ent re diferentes 
saberes. Se juntamos um semiologo, um his~ 
toriador e um economista a volta da mesma 
mesa, em princlpio eles VaG justapor as suas 
culturas disciplinares. Daqui se conclui que 0 

conceito de interdisciplina e demasiado diffcil 
de cumprir. De um modo geral. ele funciona 
mais como uma subt racc;ao do que como 
uma adiC;ao . Estou hoje convencido de que e 
preferfvel suprimi~ lo do nosso vocabulario, 
uma vez que se trata de uma promessa que 
muito dificilmente podera ser cumprida. 
JJ- Uma das suas propostas para ler a actu-
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alidade e frequentar os text os antigos para 
melhor compreender a modemidade. Nao 
havera, no entanto, coisas na contemporanei
dade que mudaram de natureza e ganharam 
uma nova pertinencia? Por exemplo. a tec
nologia na era do computador nao nos con
fronta com desafios radicalmente diferentes 
daqueles que se nos foram colocados pela 
inven~ao do fogo e da roda? 
- A necessidade de passar pelas vel has pro~ 

blematicas nao significa que nada tenha 
mudado no campo mediatico. A tecnica nao 
para de mudar. Ela anda sempre de avanc;o 
em avanc;o e puxa~nos para diante. Mas se 
nos deixamos fascinar por este movimento. 
perdemos a nOC;ao dos paradigmas, ou seja, 
dos quadros menta is atraves dos quais per
spectivamos os acontecimentos. julgo que os 
media devem ser pensados entre si. Por 
exemplo, a Internet deve ser pensada a partir 

. das tecnologias mais antigas que, no seu 
tempo, tambem foram modern as tecnologias. 
Muitos argumentos dirigidos hoje contra a 
perda da memoria, contra a Internet, foram ja 
c1aramente formulados ha cento e cinquenta 
anos contra a fotografia, ha cinco seculos 
contra a imprensa escrita, e ha varios mil
hares de anos contra a escrita. Existe, de 
facto, uma certa ironia na revisitaC;ao dos tex
tos antigos. 0 meu desejo e dar aos estu
dantes 0 gosto pela sua leitura. Por um lado, 
e um acto cultural dar-Ihes a ler Platao, 
Rousseau, Baudelaire. Mas por out ro lado, 
esses textos VaG permit ir-Ihes que descubram 
a logica que existe na inovaC;ao, ou melhor, a 
logica provocada pela inovaC;ao. No fundo, 
ocupamo-nos de temas que sao recorrentes: 
presenc;a/representac;ao; separac;ao; enunc ia~ 

do/enunciaC;ao ; . imediaticidade/mediaC;ao . 
Esta ideia de que os media se pensam entre si 
e tambem a ideia de que e possfvel fazer a 
historia das querelas sobre as novas tecnolo
gias tem todo 0 interesse porque permitem 
evidenciar uma certa permanencia de t emas, 
esquemas e quadros menta is. 
JJ- Nota-se tambem que trabalha muito com 
textos literarios. Sendo a sua forma~ao uma 
forma~ao humanista, frequenta muito os 
romancistas e os poetas. Em que medida e 
que 0 trabalho de fic~ao e de imagina~ao, ou 
seja, 0 trabalho literario, 0 ajudou a pro
blematizar e a compreender os fen6menos 
comunicativos? 
- Penso que nao e benefico separar a cultura 
cientffica da cultura literaria. Sao duas cul ~ 

turas que ganham muito com 0 facto de as 
suas fronteiras serem, nao digo dissolvidas, 
mas metodicamente olhadas com reserva. E 
util que se possa passar de uma cultura a 
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outra. uma vez que existem efeitos de imag~ 
inario poderosfssimos do lado da ciencia e da 
tecnica. do mesmo modo que existem efeitos 
de conhecimento do lado das letras e das 
artes. A Iiteratura e tambem urn instrumento 
formidavel de conhecimento. Por exemplo. os 
romances. Vemos que os romances nao nos 
falam de relac;6es tecnicas. nem de relac;6es 
cientfficas. mas de relac;6es pragmaticas. de 
relac;6es entre sujeitos. de relac;6es humanas. 
Falam~nos daquilo que e 0 amor. a piedade. a 
colera. a cobic;a. o_ciume ..... Temos imensas 
coisas para aprender a este nfvel com os 
romances. Ha nos grandes romances. efeitos 
de conhecimento pragmatico. de conheci~ 
mento moral. de conhecimento social. Os 
grandes textos Iiterarios sao pregnantes de 
realismo. ou seja. ha neles efeitos de urn con~ 
hecimento superior que nao desmerece no 
confronto com 0 conhecimento cientffico. E 
posso dizer a mesma coisa relativamente aos 
filmes. e evidentemente a arte em geral. a pin~ 
tura. as artes plasticas. etc. A meu ver. eles 
constituem insubstitufveis e poderosos 
instrumentos de conhecimento. 

A LUZ E AS TREVAS 

JJ - Nos estudos de mediologia. parece exis
tir urn conceito de media demasiadamente 
amplo ... 
- Se questionassem 0 fundador da mediolo~ 

gia. Regis Debray. ele dir~vos~ia que nao 
existe a palavra "media". Obviamente que 
haveria aqui urn exagero. mas ele entende 0 

vocabulo "media" no sentido de mediac;ao. 
mais do que na acepc;ao daquilo que con~ 
cebemos por meios de comunicac;ao c1assi~ 
cos. Ele interessa~se rna is pela transmissao 
do que pela comunicac;ao. Ha dois eixos 
importantes que e necessario distinguir: a 
transmissao que e a difusao da mensagem no 
tempo (a escola. a Igreja eo Estado sao trans~ 
missao) e a comunicac;ao que e a difusao de 
uma mensagem no espac;o. Hoje a nossa 
epoca favorece a comunicac;ao 
JJ - Vivemos num quadro civilizacional que 
hipervaloriza a luz. a exposi~ao. aquilo que e 
dado aver e. sumamente. 0 espectaculo. As 
zonas da sombra e da noite nao sao muito 
valorizadas. E. no entanto. poder-se-ia pDr 
como hipotese que. sem noite (como sem 
distanciamento. sem silencio) nao se pode 
ver a luz e aquilo que ela permite dar aver. 
Por outro lado. ha todo 0 vasto campo da rea
lidade sobre 0 qual 05 media nao projectam 
05 seus holofotes ... 
- A luz pode ser artificial. A luz e uma i1umi~ 
nac;ao que nos fabricamos cuja historia con~ 
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tinua por trac;ar. Nos seculos XVII ou XVIII. as 
cidades eram rna is sombrias do que hoje. A 
luz constitui urn progresso. Ja nao suporta~ 
mos zonas mal iluminadas. Mas e interes~ 
sante interrogarmo~nos acerca daquilo que 
nao i1uminamos. Nomeadamente nos orgaos 
de informac;ao. H;izonas do mundo que per~ 
manecem cegas : a Africa e parte do mundo 
asiatico. Ha umelogio da sombra que e pre~ 

ciso fazer. como ja fizemos urn elogio da luz. 



Temos necessidade de ambas. E preciso 
lembrarmo-nos que toda a projec<;ao de luz 
envolve uma outra parte obscura. Estamos 
aqui perante um assunto de grande per
tinencia do ponto de vista da med iologia. 
Outro e sublinhar a artifi cialidade da luz e 0 

facto de a luz ser formatada. Tudo se desen
rola entre a partilha da luz e da sombra. Ha 
coisas que ex igem ilumina<;ao e outras 
escuridao. 1O 


