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Resumo 

0 estudo trata da rela<;ao entre Intemet e cidadania, identificando 

algumas condi<;oes sob as quais o acesso a Intemet pode favorecer o exercicio 

da cidadania e a amplia<;ii.o da democracia. Alem de trazer uma revisao te6rica 

e hist6rica dos conceitos de cidadania e exclusao social, no Brasil e no mundo, 

assim como da rela<;ao entre desigualdade social e democracia e entre midia e 

cidadania, apresenta os resultados de pesquisa realizada com jomais 

eletronicos de Curitiba. 

Constatando a nao existencia de uma rela<;ii.o simples e direta entre 

informa<;ao, Intemet e cidadania, conclui, especificamente em rela<;ao aos 

veiculos online analisados, que: 1) a promo<;ao de um dos conceitos de 

cidadania e feita nao s6 atraves da defini<;ao de um repert6rio de temas, mas 

principalmente por meio da escolha das fontes de informa<;ii.o, da forma de 

qualificar estas fontes e da determina<;ao do carater assumido pela presen<;a de 

cada tipo de fonte no interior da materia; e 2) ha uma distancia entre a pauta 

da cidade e a cidade da pauta, ou seja, a cidade emergente da pauta dos 

jomais nao coincide com a cidade vivida e construida cotidiana e coletivamente 

pela maioria dos seus cidadaos. 
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Introdu\'ao 

Este e um estudo sobre a relac;;ao entre Internet e cidadania, realizado 

do ponto de vista daqueles que estao na base da piramide socioeconomica 

brasileira. Tendo como objetivo geral verificar em que medida o acesso a 

Internet pode tornar os individuos mais cidadaos e a democracia mais efetiva, 

interarticula aspectos situados nos dominios da comunicac;;8.o, da hist6ria, da 

sociologia, da educac;;ao e da economia. 

A escolha do caminho da transdisciplinaridade, entretanto, nao se deve 

a pretensiio de abarcar as multiplas dimensoes e implicac;oes do tema, mas a 

busca da configurac;;ao de um quadro inicial indicativa do significado do acesso 

a Internet dentro de um contexto paradoxa! em que ha, ao mesmo tempo, a 

ampliac;;ao da quantidade e acessibilidade das informac;;oes e a imposic;;8.o do 

chamado pensamento Unico - que neutraliza as diferenc;;as e reduz o que e 

passivel de debate na orientac;;8.o das sociedades. 

Na tentativa de consecuc;;ao deste quadro, o processo de investigac;;ao foi 

conduzido dentro das seguintes estrategias metodol6gicas: a) revisiio te6rica e 

hist6rica dos conceitos de cidadania e exclusiio social, assim como da relac;ao 

entre desigualdade social e democracia e entre midia e cidadania; b) 

levantamento dos diversos aspectos implicados na relac;ao entre globalizac;;ao e 

comunicac;;8.o atualmente; c) desenvolvimento de uma pesquisa documental 

com universo circunscrito a veiculos de comunicac;;ao da cidade de Curitiba e 

material noticioso produzido pela Prefeitura local (uma vez que, nesta cidade, 
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postos de acesso publico e gratuito a Internet permitem a inclusao do uso da 

rede mundial de computadores no cotidiano de moradores dos bairros de 

periferia); e d) utiliza~,;ao do instrumental de analise de conteudo, com a 

aplica~,;ao de tecnicas quantitativas e qualitativas de forma combinada tanto na 

coleta e tratamento dos dados e como na analise dos resultados. Tais 

estrategias tiveram como desdobramento a defini~,;ao da cidadania como 

conceito-chave e fio condutor da sistematiza~,;ao dos elementos obtidos no 

decorrer de todo o estudo e da constru~,;ao desta disserta~,;ao. 

Assim, o texto que aqui se apresenta estii organizado em duas grandes 

partes, cada uma com quatro capitulos, sendo a primeira totalmente dedicada 

a discussao do conceito de cidadania. 0 objetivo do aprofundamento neste 

aspecto conceitual e estabelecer as bases e delimita~,;oes necessii.rias a 

identifical,;ii.o das confusoes e armadilhas ligadas a palavra cidadania, que vern 

adquirindo centralidade basicamente por quatro razoes: 1) o rom pimento do 

contrato social (paradigma social, politico e cultural que fundou a 

modernidade), a partir do qual passam a prevalecer processos de exclusao 

sobre os de inclusao e, na iminencia da instala~,;ao de uma crise de 

legitimidade dos grupos hegemonicos de poder politico e economico, uma 

intensa manipula~,;ao do conceito de cidadania'; 2) as mudan~,;as e limita~,;oes 

no papel do Estado-na~,;ao (espa~,;o anteriormente de realiza~,;ao do homo 

politicus), passando os acontecimentos a serem comandados direta ou 

indiretamente por for~,;as mundiais e a maioria dos problemas a serem 

responsabilidade de superestruturas internacionais, situa~,;ao que requer a 

1 Como se pode ver nos capitulos 3 e 4. 
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cria~o de um espac;o publico planetario e de uma cidadania rnundial; 3) a 

preponderancia do consumo (de servic;os e hens materiais e simbolicos) como 

sistema de referencias na construc;ao da identidade social, passando a 

constituir "a pratica das atividades atraves das quais, nesta epoca globalizada, 

sentimos que pertencemos, que fazemos parte de redes sociais"z - o que 

esvazia o conceito de cidadania, pois o mercado diz respeito ao ambito da 

escolha privada e nao da escolha civica, nao conseguindo satisfazer, portanto, 

a aspira~o ao bern comum; 4) o surgimento da Internet como urn sistema de 

comunicac;ao capaz de "reatualizar a democracia", propondo a utilizac;ao do 

virtual (possibilidades de comunicac;ao e informac;ao oferecidas pelo 

ciberespac;o) para uma efetivac;ao real da cidadania3. 

Na segunda parte, o capitulo 5 passa em revista a rela~o entre midia e 

cidadania, desde os seus primeiros momentos, fazendo urn recorte da historia 

sob a perspectiva da contraposi~o "Monopolio (privado ou publico) X liberdade 

de expressao". Num outro recorte, restrito a realidade historica brasileira, o 

capitulo 6 se propoe a resgatar a mesma rela~o, tambem desde os seus 

primeiros momentos, mas agora sob o crivo da presenc;a do "altemativo• e de 

sua articulac;ao com o exercicio da cidadania. 

0 capitulo 7, por sua vez, focalizado nos anos 90 e no jomalismo 

eletronico, arrisca urn balanc;o geral e inicial do infojomalismo, cotejando as 

expectativas da primeira metade da decada com o que vern se conso!idando 

2 
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globaliza\'iO. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1995, p. 20. 
3 LEVY, Pierre. Cibercultura. Sao Paulo: Editora 34, 1999. Tradu¢o de Carlos Irineu da Costa. Titulo 

original: Cyberculture. pp. 185-6. 
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nos ultimos dois anos na disponibiliza\fii.O de noticiarios online. Ja o capitulo 8 

cumpre o objetivo de apresentar a pesquisa que identificou, atraves da analise 

de quatro jomais online da cidade de Curitiba (PR), a distii.ncia entre o 

conteudo disponibilizado na rede e aquele imprescindivel a constru\;ii.o da base 

de conhecimentos que sustenta o exercicio da cidadania. Por Ultimo, as 

"Considera9oes finais" relatam algumas conclusoes possiveis a partir de todo o 

percurso de investiga9ii.o realizado, sugerindo caminhos para a necessaria 

sequencia dos estudos sobre o tema. 



PARTE 1 

0 CONCEITO DE CIDADANIA 

Conceituar cidadania nao e tarefa fiicil, pois nao se trata de algo que 

tem uma existencia e um fun em si mesmo, mas de uma categoria complexa 

(envolvendo viirias dimensoes e suas interfaces), polemica (distintas 

concepf,;oes disputam lugar na sociedade atual) e historicamente articulada 

(seja simplesmente acompanhando as mudan9as nas relal(oes sociais, seja 

atendendo explicitamente a interesses politicos e economicos hegemonicos em 

certos periodos). Isso porque sua funt;ao e conferir identidade social e sentido 

de pertencimento aos individuos, distinguindo-os, agrupando-os e garantindo-

lhes autonomia e poder; o que s6 pode se dar dentro de uma relaf,;iio direta 

com a realidade politica, economica, social, juridica, cultural ou mesmo 

religiosa de cada sociedade, em cada epoca. 

A construl(iio e o exercicio da cidadania implicam, portanto, um 

processo de identificaf,;iiO, que "pressupoe a existencia da igualdade e da 

diferenl(a, do mesmo e do Outro"l. Esse processo se desenvolve com base em 

um sistema de referencias que fundamenta a inclusiio ou a exclusiio, a 

definil(iio do "este" e do •nao este"2. 

1 FERREIRA, Nilda Teves. Cidadania: uma questiio para a educa~o. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993, p. 20. 
2 

Op.Cit. p. 20. 
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Assim, na elaborac,;ao do quadro conceitual em que se inscreve essa 

dissertac,;ao, antes de entrar na reflexao sobre a crise paradigmatica instalada 

nas Ultimas decadas e no debate das concepc,;oes atualmente colocadas na 

sociedade, faz-se necessaria a realizac,;ao de uma revisao hist6rica, com o 

objetivo de levantar elementos que revelem quais foram os sistemas de 

referencias vitlidos para a concepc,;ao de cidadania em cada periodo, uma vez 

que cada sociedade tern regras pr6prias e distintas de funcionamento. Regras 

absolutamente inimitaveis, porem inesqueciveis, como explica Fustel de 

Coulanges: 

"Felizmente, o passado nun.ca morre por completo para o homem. 

0 homem pode esquece-lo, mas continua sempre a guarda-lo em 

seu intimo, pois o seu estado em determinada epoca e produto e 

resumo de todas as epocas anteriores. Se ele descer a sua alma, 

podera encontrar e distinguir nela as diferentes epocas pelo que 

cada uma deixou gravada em si mesmo"3. 

3 
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Sao Paulo: Editora das Americas, 1961. Titulo do original: 

La cite antique. Traduc;iio de Frederico Ozanan Pessoa de Barros. Vol. 1, p. 30. 0 historiador frances 
Numa Denys Fustel de Coulanges, nascido em Paris no ano de 1830, publicou "La cite antique: etude sur 
le culte, le droit, les institntions de Ia Grece et le Rome" em 1864. A obra e composta de cinco livros, dos 

quais os tres primeiros tratam da formac;iio da cidade e os dois Ultimos da sua desagregac;iio. 
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1. Referenciais historicos 

Do ponto de vista historico, o conceito de cidadania vem acompanhando, 

aproximadamente desde o seculo VIII a.c., as mudam;as nas rela<;oes entre os 

individuos e a familia, a religiao, a comunidade, o trabalho, o mercado, a 

propriedade, o direito individual e coletivo, o Estado e o consumo (de servi<;os e 

bens materiais e simbolicos). 

1.1. A cidadania clcissica 

Durante seculos, "para alem dos tempos chamados historicos"l, tanto 

na Grecia como em Roma, a familia foi a unica forma de sociedade, tendo cada 

uma seus deuses. A partir de algum progresso na ideia religiosa - a 

possibilidade de celebra<;iio de um culto comum -, varias familias passaram a 

se reunir em grupos, chamados de fratrias na Grecia e de cU.rias em Roma, 

tendo cada uma seu altar e seu deus protetor. Da mesma forma, 

posteriormente, varias cUrias ou fratrias se agruparam, formando tribos; e 

varias tribos associaram-se entre si, respeitando o culto particular de cada 

uma e ascendendo outro fogo sagrado na institui<;iio de uma religiao comum: 

"No dia em que se fez essa alian<;a, a cidade come<;ou a existir"2 • 

Essa descri<;iio da forma<;iio das cidades antigas, detalhada por 

Coulanges e apresentada rapidamente aqui - dando conta de que nao 

1 COULANGES. Fustel de. A cidade antiga. Sao Paulo: Editora das Americas. 1961, vol. I, p. 165. 
2 COULANGES, op.cit. vol. I, p.l77. 
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cresceram em circulos, ganhando sempre mru.s e mais periferia, mas se 

constituiram a partir da agregac,;ao dos muitos grupos existentes -, revela que a 

identidade social, nesta sociedade, desenvolvia-se atraves de: 

. Uma religiao comum: «o cidado.o era reconhecido por sua 

participat;i'io no culto da cidade, e dessa participat;{io provinham 

todos os seus direitos politicos e civis"s; 

. Uma hist6ria coletiva revivida permanentemente: « ••• escrita ou 

nao, simples tradit;{io ou liuro, a hist6ria foi contemportinea do 

nascimento das cidades. Nao havia cidade, por mais pequ.ena e 

obscura que fosse, que nao desse a maior atent;{i.o em conservar a 

lembrart(Xl do que se passava. Nao se tratava de vaidade, mas de 

religiao" ( ... ); «cada cidade tinha sua hist6ria especial, como tinha 

sua religiao, seu calen.dtirio"4; 

. Urn pertencimento a determinadas organiza<;6es: "Destarte a 

cidade nao e um ajuntamento de individuos: e uma confederat;{io 

de vtirios grupos, constituidos antes dela, e que ela deixa 

subsistir. Lemos nos oradores titicos que cada ateniense faz parte, 

ao mesmo tempo, de quatro sociedades distintas: e membro de 

uma familia, de uma fratria, de uma tribo e de uma cidade"5 • 

Segundo Coulanges, com o arrefecimento do referendal da religiao 

hereditiuia e todos os homens livres passando a ser cidadaos (o que aconteceu 

no decorrer de quase quatro seculos e custou quatro revolu<;iies), a riqueza 

3 COULANGES, op.cit. vol. I, p. 259. 
4 

COULANGES, op.cit. vol. I, pp. 231-232. 
5 

COULANGES, op.cit. vol. I, p. 179. 
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passa a constituir o novo sistema de referencias para a cidadania. Em Atenas, 

a mudan9a ocorreu sob a dire9ao de Solon, que "dividiu os homens em quatro 

classes, e deu-lhes direitos desiguais", passando a ser magistrado apenas 

quem era rico e a ter acesso ao senado e aos tribunais somente quem pertencia 

a uma das duas classes medias6. 

Quanto aos romanos, Rousseau7 relata que Servio distribuiu todo o povo 

romano em seis classes, de acordo com a posse de bens. Essas classes foram 

divididas em cento e noventa e seis centU.rias, sendo que a primeira classe 

(composta pela minoria mais rica) ficou com noventa e oito centU.rias, e a 

ultima classeS (compreendendo mais da metade dos cidadaos de Roma) ficou 

com apenas uma centUria. De tal forma que, nos comicios centuriais9 

(assembleias): 

" ... S6 se con:tan.do os votos por centU.rias, s6 esta primeira classe 

suplan:tava em rnlmero de votos todas as outras. Quando todas 

essas centU.rias estavam de acordo, nem se continuava a recolher 

6 COULANGES, op.cit. vol. II, p. 116. 
7 ROUSSEAU, Jean-Jacques. "Do Contrato Social ou Principios do Direito Politico". In Os Pensadores. 
sao Paulo: Abril Cultutal, 1973. Titulo original: Do Contrat Social. p. 133. Rousseau escreveu "Do 
contrato Social" em 1762, dedicando- a titulo de exemplo de como "dare recolher os votos na assembleia 
do povo" - os Ultimos seis capitulos do quarto livro a vida politica da republica romana; tema que, 
segundo o tradutor, "destoa, indisfar~lmente, no conjunto do Contrato Social". 
8 Esta Ultima classe, segundo Rousseau, era composta por prolettirios e capite censi: "Os primeiros, que 
nilo se encontravam completamente reduzidos a nada, davam, ao menos, cidadiios ao Estado e, algumas 
vezes, nas necessidades urgentes, soldados. Aqueles que nilo tinham absolutarnente nada e que s6 podiam 
ser contados pela cabe9a eram considerados nulos ... "(Rousseau, op.cit. p. 133). 
9 

As assembleias dos cidadiios, chamadas de comicios, eram convocadas de acordo com tres tipos de 
institui9(ies: os cotulcios por cilrias se realizavam de acordo com a organiza93o inicial (baseada no 
referencial da religiiio), os convocados por centitrias seguiam a divisiio dos cidadiios realizada por Servio; 
e os das tribos eram os comicios da plebe, que elegiam os tribunos da plebe e votavam aquilo que era do 
seu interesse, como se veni logo adiante uo texto. 
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sufrligios; o que o menor n.Umero tinha decidido passava como 

decisao da multidao ... "w. 

Por outro lado, desde que a plebe conquistou o direito de ter seus 

chefesn (tribunos da plebe), estes passaram a convocar assembleias, de acordo 

com a organiza~ao por tribos, onde realizavam os plebiscitos, deliberando, no 

entanto, apenas sobre os interesses desta parte dos cidadaos: 

"A plebe em seus comicios era dividida em tribos; o lugar de cada 

plebeu era indicado de acordo com o domicilio e nao de acordo 

com a religiilo ou riqueza. ( ... ) Houve por muito tempo em Roma 

uma dupla sene de decretos, senatus-consultos para os patricios, 

plebiscitos para a plebe. Nem a plebe obedecia aos senatus-

consultos, nem os patricios aos plebiscitos"'2. 

Este fato revela a possibilidade de existencia de mais de urn conceito de 

cidadania num mesmo momento em uma mesma sociedade, pois a cidadania 

dos patricios tinha como referendal principal a riqueza e ganhava expressao a 

partir das assembleias centuriais, enquanto a plebe organizava a sua vida em 

sociedade segundo suas pr6prias regras. 

Num periodo imediatamente posterior, a importfulcia da organiza~ao 

social, que caracterizou a funda~ao das cidades, fica ainda mais evidente, 

ampliando-se e passando a alicer~ar a constru~ao da democracia. Em Atenas, 

Io ROUSSEAU, op.cit. p. 135. 

II 0 titulo de cidadiios de Roma fora outorgado aos plebeus apenas por conta de urn interesse politico
militar do patriciado, que, assim, podia passar a inclui-los nas legi6es dorante as guerras (Coulanges, 
op.cit. pag. 89-90). Sitna9ful semelhante, de mauipula<;iio da cidadania em fun<;iio do atendimento dos 
interesses do Estado ou dos grupos mais poderosos, ocorrenl novamente dorante o Imperio Romano, 

quando Caracai1a concede a cidadauia romana a todos os homens livres do imperio para que ficasse 
generalizado o pagamento do imposto sobre as alforrias e as sucess6es, recurso que alimentava o caixa 
militar (Nicolet, 1995: 35; Coulanges, op.cit. voi.I, p. 189). 
I
2 COULANGES, op. cit. vol. II, p. 88. 
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no ano de 505 a.c., Clistenes da continuidade as reformas iniciadas pelo 

Codigo de Solon, substituindo as quatro antigas tribos religiosas por dez novas 

tribos, que sao divididas em muitos demos e agora incluem a plebe (e todos os 

demais homens livres). A organiza~,;ao e feita segundo o domicilio e nao mais a 

partir dos privilegios de nascimento (antes so o primogenito de cada familia era 

cidadao), ou seja, todos os homens livresl3 passam a ser cidadaos, com direitos 

religiosos, politicos e civis iguais. E a mesma revolu~,;ao acontece nas demais 

cidades gregas no mesmo periodoH. Em Roma, inicialmente havia tres tribos, 

subdivididas em dez cfuias e cada curia em decfuias. Depois, passaram a ser 

quatro, cada uma ocupando uma colina da cidade, as quais Servio acrescentou 

outras quinze, chamadas de tribos rusticas, por serem formadas de habitantes 

do campo. Mais tarde esse numero de tribos se ampliou, passando a ser trinta 

e cinco ate o final da republicals. 

Assim, mesmo quando a religiao deixou de amalgamar as rela~,;oes 

sociais, tratava-se de uma sociedade constituida nao por individuos, mas por 

grupos sociais (organizados de acordo com o domicilio, no caso das tribos, ou 

de acordo com a riqueza, no caso das classes estabelecidas por Solon, Servio e 

outros administradores). Ate porque, segundo Eliasl6, nas linguas classicas 

nao existia qualquer termo equivalente ao conceito de individuo. Ao contriirio 

do que passou a acontecer nas sociedades modernas, principalmente a partir 

13 
Mulheres e escravos continuam excluidos. 

14 COULANGES, op.cit. vol. I, pp. 73-74. 
15 ROUSSEAU, op.cit. p. 131. 
16 ELIAS, Norbert. A socledade dos individuos. Lisboa: Dom Quixote, 1993. Titulo do original: Die 

Gesellschaft Der individuen. T~o de Mario Matos. 0 livro e composto de tres partes: I. A sociedade 

dos individuos, escrita em 1939; IT. Problemas da autoconsciencia e da inlagem do homem, escrita nas 

decadas de 40 e 50; e ill. Trausfol1lla90es do equihbrio Nos-Eu, escrita em 1987. 0 texto citado integra a 

terceira parte. 
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do seculo XVII, a identidade do "nos" (aquilo que as pessoas tern em comum) 

tinha primazia absoluta sobre a identidade do "eu• (aquilo que distingue as 

pessoas umas das outras). 

"Na prdtica social do mundo da AnJ:ig11idade Cltissica, a 

idenJ:idade do N6s, do V6s e do Eles tinha ainda, comparada com 

a identidade do Eu, um papel demasiado importante para que 

pudesse surgir a necessidade de um conceito universal de pessoa 

singular enquanto ser quase desligado de qualquer grupo"t7. 

Na Idade Media, a palavra individuus era usada apenas como simbolo de 

uma unidade indivisivel, nao se referindo especificamente a seres humanos, 

mas promoveu uma evolu\;ii.O na comunica\;ii.o dos clerigos medievais, 

provavelmente passando a constituir •a ponte para a evolu\;ii.O do conceito 

moderno de individuom1s. Ate entii.o (da Antigilidade ao fim do periodo 

medieval), segundo Elias, nao havia urn antagonismo entre individuo e 

sociedade, nem urn antagonismo de ambos em rela\;ao ao Estado. 

Assim, e possivel compreender o funcionamento da chamada cidadania 

classica, que nao se constituia como algo externo ao individuo, pois nao havia 

distin\;ao entre a sua vida e a da coletividade. E essa continuou a ser a 

situa~<iio em Atenas, mesmo depois da edi\;ii.O do Codigo de Solon - que 

introduziu na lei o direito individual (para os homens) de propriedade, de 

heran\;a e de testamento - e, em Roma, mesmo depois de promulgada a Lei das 

Doze Tabuas - que tambem nao considera mais a propriedade como 

pertencente a gens, mas ao individuo -, assim como nas outras cidades, que 

17 
ELIAS, op.cit. p. 180. 

18 
ELIAS, op.cit. p. 182. 
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fizeram leis semelhantest9. 0 que nao implica que se deixe de fazer distin<;ao 

entre o que e uma e outra pessoa ou um conjunto de pessoas. Arist6teles, por 

exemplo, entendia o interesse individual como existente, porem 

intrinsecamente ligado ao interesse coletivo: 

" ... o interesse geral reline os lwmens, ao menos em quanto, de tal 

reuniao, possa advir a cada um uma parcela de ventura. Essa e, 

portanto, a finalidade precipua que eles se propoem comum ou de 

modo individual"2o. 

Isto, no entanto, nao significa a existencia, na pnitica, de apenas um 

interesse geral de todos os cidadaos, que s6 seria possivel se a sociedade fosse 

uma reuniao de individuos caracterizada pela absoluta igualdade social. E, 

desde que o referendal para a constitui<;ao da identidade social deixou de ser a 

religiao hereditaria, a sociedade passou a se organizar por classes, situa<;ao 

que perpassou todo o periodo democnitico das cidades antigas, estendendo-se 

ate a epoca marcada pelo frm do regime municipal e submissao ao Imperio 

Romano. 

No regime democnitico, a cidadania passou a se referenciar no trabalho 

(e nao mais na riqueza) e na participa<;ao igualitaria nas discussoes e decisoes 

politicas. Neste ponto, importa destacar a forma como gregos e romanos 

trataram a questao da desigualdade social X democracia. Coulanges explica 

que a igualdade de direitos politicos tornou mais evidente a desigualdade de 

condi<;oes e relata uma serie de revoltas e escaramu<;as entre pobres e ricos, 

concluindo: 

19 
COULANGES, op.cit. vol. II, pp. 102-102. 

20 
ARIST6TELES. A politica. Sao Paulo: Hemus, 1966. Traciu9io de Torrieri Guimariies, p. 85. 



28 

"Resultava dai que a cidade jlutuava sempre entre duas 

revoluqoes, uma que despojava os ricos, outra que os fazia voltar 

a posse de sua fortuna. Isso durou desde a guerra do Peloponeso 

ate a conquista da Grecia pelos romanos"2'. 

Neste conturbado periodo22 viveu Arist6teles (384 a 322 a.c.), cujas 

preocupa<;;oes ficaram expressas em "A Politica", onde aponta a existencia de 

cinco especies de democracia, sendo a que lhe parece melhor aquela que se 

fundamenta na igualdade de direitos politicos e decide, por maioria, a 

legisla<;;ao que deve reinar soberana. Quanta a forma de compor esta maioria, 

no entanto, Arist6teles levanta a possibilidade de se fazer uma combina<;;ao, 

pois: 

• ... se a cidade e constituida de duas ordens de cidadd.os, os ricos 

e os pobres, seja a vontade do maior nU.mero soberana em uma e 

outra dessas duas ordens; porem se eles tomam medidas que se 

contrariem, que prevalega a vontade da maioria e dos que tem 

renda maior"23. 

Ou seja, para ele, deve-se aplicar uma formula de proporcionalidade tal 

que resulte numa situa<;;ao onde "os pobres nao disponham de maior soma de 

poder que os ricos", porque, do contrario, "a maioria nao deixara de se 

apossar, por confisca<;;oes injustas, das posses dos ricos ... "24. 

21 
COULANGES, op.cit. vol. II, p. 136. 

22 
A guerra do Pe1oponeso, como infonnam as enciclopOOias, ocorreu no periodo de 431 a 404 a.c., e a 

Grecia passa para o dominio romano em 146 a. c. 
23 ' 

ARISTOTELES, op.cit. p. 219. 
24 ' • 

ARISTOTELES, op.czt. p. 218-9. 
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Esta polemica (guerra entre ricos e pobres, incompatibilidade entre 

desigualdade social e democracia) permanece insoluvel por mais de quatro 

seculos, so perdendo forc;:a a partir da imposic;:ao, por parte do Imperio 

Romano, de uma mudanc;:a na natureza politica da cidadania. 

Engendrada durante mais de dois seculos, desde o reinado de Augusto, 

segundo Nicolet2s, esta mudanc;:a ocorre sob o imperio de Caracalla, que, no 

ano 212 d.c., concedeu a cidadania romana a todos os homens livres do 

Imperio. Aquilo que foi recebido como urn privilegio tratava-se, contudo, de 

algo completamente diferente do que havia sido a cidadania no periodo da 

Roma Republicana. Ao inves do acesso a participac;:ao politica, a cidadania 

significava apenas a inclusao em urn sistema de garantia civil e judiciaria. Ou 

seja, a cidadania passou a ser fundamentalmente "urn estatuto civil que 

protegia o individuo face aos magistrados ou altos funcionarios do Imperio"26. 

Alem disso, em menor medida, o fato de ser cidadao romano abria, diante do 

individuo, a possibilidade de acessar os grupos dirigentes, seja para obter uma 

graduac;:ao numa legiao militar, ou para trabalhar como funcionario de uma 

autoridade, ou ainda sonhar em tornar-se magistrado, senador (se essa fosse a 

vontade do imperador) etc. Em outras palavras, o Imperio e o "regime do 

secreto", on de as decisaes sao tomadas pelo imperador e seus conselhos. 

• ... ela (a cida.dania) perdeu o que era seu traqo essenci.al sob a 

Repiiblica: a participa¢o polttica. Ate entao, o mai.s humilde dos 

cidadaos era membra de uma coletividade soberana. Ele 

25 NICOLET, Claudet. Le metier de citoyen dans Ia Rome republicaine. Paris: Gallimard, 1995. z• ed 

Tradu9iio livre. 
26 

NICOLET, op.cit. p. 35. 
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deliberava, escolhia os magistrados, decidia com seu voto o seu 

proprio destino: era senhor da "res publica", ou seja, de seus 

pr6prios interesses. Sob o Imperio, ntio resta deste poder mais que 

palavras. "27. 

1.2. Ida.de Media: desigualdade entre destgu.ais 

Durante a !dade Media, com as invasiies dos povos chamados 

"barbaros", a constituic,;ao de novos imperios e a posterior descentralizac,;ao do 

poder, a ruralizac,;ao e a utilizac,;ao do trabalho servil, o sistema de referencias 

que fundamenta a cidadania passa por novas transformac,;oes. Instala-se, 

segundo Castel2ll, um sistema de interdependencias, uma vez que a autonomia 

individual e mesmo da comunidade consiste em ameac,;a constante, pois priva 

de protec,;oes frente as crises de subsistencia (fome, doenc,;as etc.) e devastac,;oes 

das guerras. 

Mas esse sistema, que garante uma "protec,;ao maxima contra os acasos 

da exi.stencia"29 e impede o rompimento da coesao social3o, eo mesmo em que, 

nas palavras de Rousseau3t, "a especie humana so se degrada e o nome de 

homem cai em desonra". Isso porque se torna comum, a partir do seculo VIII, a 

27 
NICOLET, op.cit. p. 36. 

28 
CAS1EL, Robert. As metamorfoses da questiio social: Uma cronica do salario. Petr6polis: Vozes, 

1998. Titulo original: Les metamorphoses de Ia question sociale. Tradu~o de Iraci D. Po1eti. © 1995. 
29 

CAS1EL, op.cit. p. 55. 
30 

Trata-se de urn sistema que, de acordo com Castel, controla os riscos de "desfilia~o". 0 termo 
"desfilia~o" foi cunhado por Castel para substitnir "exclusiio". Segundo ele, assim "se evita a armadilha 

de tratar a exclusiio como urn fenomeno existente por si mesmo". 0 conceito de desfilia~o compreende 
ausencia de trabalho e isolamento social, ou seja, quando o individuo perde ( ou e privado de) seus 
suportes e suas pro~s (citado por NIEDDU, Victor. "L'exclusion: Ia cohesion sociale menacee". In 

TDC- Suplement d'informations cultorelles pour les enseignants, no 721, du lerna 15 octubre 1996.). 
31 

ROUSSEAU, op.cit. p. !14. 
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situa~ao na qual homens livres (proprietarios de alodios) solicitem a 

"homenagem•, ou seja, pe~am voluntariamente para ser "homem de alguem•. 

Castel cita urn formuliirio-padrao, que servia de modelo para os escribas 

encarregados de recolher esses pedidos, onde o candidato promete servir ao 

seu senhor por todo o tempo em que viver, devendo-lhe trabalho, obediencia e 

fidelidade em troca de sustento (em alimenta~ao e vestuiirio) e prote~ao. 

"Na ausencia de uma administra¢.o estruturada e de serviQOs 

especializados, a solidifica¢.o da rela¢.o pessoal sobre o 

juramenta de fidelidade representa um primeiro tipo de protegao 

eficaz contra os riscos sociais. Sujei¢.o da pessoa por meio do 

registro em um territ6rio: nao se pretende que essa rela¢.o de 

depen.dencia tenha sido absolutamente hegemonica (sempre 

existiram propriettuios de al6dios, por exemplo), mas, sim, que 

representa a rela¢.o social dominante ... "32. 

0 sentido de pertencimento relaciona-se, entao, com a terra. Em outras 

palavras, a constru~ao da identidade social se da dentro do principio do direito 

de propriedade que se exerce sobre a terra e sobre o homem. Assi.m como, na 

Antigiiidade, o cliente prendia-se a religiao domestica sob a autoridade do 

patrono, na Idade Media, o servo prende-se a terra, submisso ao seu senhor; 

assi.m como o cliente nao pode abandonar a gens, nao pode casar-se fora da 

gens, e o seu patrono pode reapossar-se da terra que ele cultiva e do dinheiro 

que possui, o servo tambem nao pode abandonar a gleba, casar-se fora da 

32 CAS1EL. op.cit. p. 54. 
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aldeia, e fica sujeito a urn senhor de pai a filho, ou seja, tudo o que ele possui 

pertence ao seu senhor, inclusive o direito de sucessao33. 

Neste periodo, a cidadania configura-se, portanto, dentro dos limites do 

direito feudal, caracterizado pelo tratamento desigual aos desiguais. Ou seja, 

as condi<;;oes das rela<;;oes sociais sao determinadas diretamente pelas posi<;;oes 

das partes na hierarquia social. Os proprietarios dos meios de produ<;;ao 

(nobreza, clero) sao sujeitos privilegiados de direitos, podendo (somente eles) 

praticar determinados atos; enquanto "os produtores diretos sao apenas 

sujeitos de deveres: somente eles devem praticar determinados atos"34, 

Os senhores feudais formam a nobreza rural, participando dos 

conselhos politicos que exercem o poder juntamente com o rei, o que, segundo 

Rousseau, origina a ideia modema de representa<;;ao, uma vez que esses 

conselhos dos feudatarios dos reis seriam os ancestrais diretos dos 

parlamentos dos Estados modemos e, nas antigas republicas (Roma, Atenas 

etc.) e monarquias, "jamais teve o povo representantes, e nao se conhecia essa 

palavra". Ideia a qual Rousseau se opoe, baseando-se no fato de que nao se 

pode querer por outra pessoa; pode-se apenas exprimir a vontade alheia, desde 

que esta tenha sido claramente explicitada: 

"A soberani.a nao pode ser representada pela mesma razdo por 

que nao pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade 

33 COULANGES, op.cit. vol. I, p. 46. 
34 

FERREIRA, Nilda Teves. Cidadania: uma questiio para a educa~iio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1993, p. 54. 
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geral e a vontade absolutamente nao se representa. E ela mesma 

ou e outra, nao hfl. meio termo"3s. 

Quanto a desigualdade social, nao constitui problema, ao menos 

durante toda a chamada Alta !dade Media (seculos V a XI). Numa civilizac;ao 

dominada pelo cristianismo, dois mecanismos tomam-se eficazes na 

manutenc;ao pacifica da ordem desigual: 1) a "economia da salvacao", que 

reconhece a pobreza como necessaria, justifica a sua existencia e a socorre: o 

pobre e o "meio privilegiado para que o rico pratique a suprema virtude crista, 

a caridade, e para permitir-lhe, dessa maneira, que obtenha sua salvac;ao"36; 2) 

a "solidariedade de condi@o", produzida a partir da mensagem evangelica de 

amor ao proximo: • ... o pequeno campones ou o trabalhador urbano pode 

pensar que so sera excluido se urn dia tambem se tomar totalmente carente e, 

entao, faz atuar uma solidariedade de condic;ao"37 • Alem disso, a 

institucionalizac;ilo da assistencia e iniciada pela Igrejaja no seculo VI, atraves 

da chamada matricula (lista nominal dos pobres que sao mantidos pela igreja 

local). 

Nos seculos XII e XIII, ainda segundo Castel38, a emergencia de duas 

novas categorias sociais - a dos "pobres envergonhados"39 e a dos "mendigos 

validos"40 - indica que a sociedade ja conhece os fenomenos da desclassificac;ao 

social (mobilidade descendente) e do subemprego (trabalhadores entregues a 

35 ROUSSEAU, op.cit. pp. 113-4. 
36 

CASTEL, op.cit. p. 64. 
37 

CASTEL, op.cit. p. 82. 
38 CASTEL, op.cit. p. 95. 
39 Pessoas cultas, intelectuais, artistas etc., que "realizavam mais o trabalho do espirito do que o das maos" 
e ficaram na miseria. Sao "envergonhados" porque consideram a pobreza indigna para nm homem de 

qualidade e, mesmo estando na miseria, niio se lan<;am ao trabalho bra9lll, pois o consideram "tarefa 

degradante" (CAS1EL, op.cit. p. 89). 
40 

Trabalhadores (urbanos ou rurais) que niio obtem o suficiente para a subsistencia da propria familia. 
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mendicancia). Mas e principalmente a partir da peste negra (1348) que uma 

nova mudan\;:a nas relac,;6es sociais se evidencia. A propriedade da terra se 

fragmenta e passa a mudar constantemente de maos, engendrando dois 

fen6menos, chamados por Castel de "bipolarizac,;ao do mundo rural" e 

"mobilidade incontrolavel": alguns proprietarios rurais iniciam um processo de 

ascensao social, tornando-se burgueses, enquanto os camponeses 

despossuidos alugam-se aos mais ricos ou migram para as cidades. 

"Massas de coitados fazem a experiencia negativa da liberdade 

de escapar as inscriq(jes tradicionais. Uma parte desses 

desfiliados migra para a cidade. Mas esta perdeu a relativa 

capacidade de acolher que tinha em seu periodo de maior 

expansao, quando o desenvolvimento do artesanato e do comercio 

criava, diriamos hoje, empregos. ( ... ) Principalmente porque os 

imigrantes rurais representam uma mao-de-obra sem nenhuma 

qualijicaqao, pouco apta a entrar no quadro de aprendizagem dos 

artesanatos urbanos»41. 

0 referendal para a inserc,;ao social passa a ser, entao, o trabalho. 

Principalmente ap6s as medidas tomadas por alguns governantes, na tentativa 

de minimizar o problema da mobilidade, entre as quais se destaca o "Estatuto 

dos Trabalhadores", promulgado por Eduardo III, rei da Inglaterra, em 1349. A 

lei torna o trabalho obrigat6rio - sob pena de detenc,;ao - e tenta restaurar o 

sistema de interdependencias, exigindo que o trabalhador permanec,;a em seu 

emprego, "salvo se convier ao empregador dispensa-lo", e que o desempregado 

41 
CASTEL, op.cit. pp. 112-3. 
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aceite "a primeira injunyao que !he for feita nos limites territoriais", assim 

como ressaltando que isto vale tanto para os homens livres quanto para os 

servos42, 

No entanto, ja enfraquecida, a sociedade feudal nao reage e surge a 

questao da exclusao, ou "desfiliayao", ou "inutilidade social": surge um 

proletariado (os que so dispoem da forya de seus bravos para sobreviver), 

porem nao ha mercado de trabalho. 

"De agora em diante, vai ser preciso contar com individuos que 

ocu.pam, na sociedade, a posi¢o de supranumerarios: nao tern 

nenhum lugar determinado na estrutura social nem em seu 

sistema de distribui¢o das posi¢es reconhecidas, nem sequer o 

que faz dos indigentes assistidos uma clientela integrada. Stio os 

ancestrais dos supranumerari.os de hoje"<3. 

0 que antes era exercicio da caridade torna-se, desde esse momento, 

politica de assistencia social de responsabilidade dos governos locais (cidades), 

situavao que e acentuada nos seculos XIV e XV. De acordo com Castel, "a 

pobreza constitui objeto de um amplo debate publico alimentado pelas 

cont:roversias do Renascimento"44. 

Junto com o nascimento da cidade medieval ocidental e engendrada a 

concepyiio liberal de cidadania, que, segundo Max Weber, foi um dos 

resultados e tambem um dos pressupostos do desenvolvimento capitalista. Isso 

porque "a cidade medieval, em cont:raste com a cidade antiga, desenvolveu-se 

42 
CASTEL, op.cit p. 98. 

43 
CASTEL, op.cit. p. 96. 

44 
CASTEL, op.cit. p. 73. 
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como coletividade de produtores individuais que introduziram nova concepc;ao 

e nova priitica de legitimidade politica"•s. 

Para Weber, a cidade se constitui a partir da associac;ao de interesses 

burgueses; ou seja, a partir da formac;ao da •comunidade urbana", que nao era 

apenas uma fortaleza, •que, no sentido politico-administrativo, supunha um 

direito particular dos habitantes"; assim como nao era uma "cidade" no sentido 

somente econiimico (presenc;a de um mercado). Na concep<;ao weberiana, a 

cidade passa a ser considerada como tal quando conta com a presenc;a local 

de: 

• estabelecimentos de carater iru:h.istrial-mercantil bastante 

prorrunciado, a que correspondessem estas caracteristicas: 1) a 

fortaleza, 2) o mercado, 3) tribunal proprio e direito ao menos 

parcialmente proprio, 4) carater de associa¢o e, unido a isso, 5) 

ao menos uma autonomia e autocefalia parcial, portanto, 

administra¢o a cargo de autoridade em cuja escolha os 

burgueses participassem de alguma forma"46. 

Concebida assim, a cidade medieval foi •a primeira entidade politica 

moderna, precedendo o proprio Estado moderno ao qual se opunha", pois era 

autiinoma. Esta cidade, fundada nos interesses individuais de cada cidadao, 

"esteve na origem do capitalismo moderno de empresa e de trabalho livre, da 

sociedade liberal, do racionalismo formal, do individualismo"47• 

45 
CARVALHO, Jose Murilo. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Republica que nao foi. Siio Paulo: 

Companhia das Letras, 1987, p. 147. 
46 

WEBER, Max. "Conceito e categorias da cidade". Tradu\:iio: Antonio Carlos Pinto Peixoto. In VELHO, 

Otav:io Gnilberme (Org.) 0 fenomeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 82. 
47 

CARVALHO, op.cit. p. 148. 
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1.3. Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau 

No seculo XVI, as cidades ja contavam com urn conjunto bern 

estruturado de politicas municipals dirigido ao atendimento sistematico da 

indigencia, que incluia "o ensino de urn oficio as crianc;;as pobres e a 

distribuic;;ao de auxilios a familias sem emprego ou que nao ganham o 

suficiente para garantir a sobrevivencia". E, no seculo XVII, essas politicas sao 

assumidas pelo Estado, atraves de legislac;;oes nacionais48, medida que nao 

resolve, porem, o problema do desemprego e da fome. 

Assim, o seculo XVII e marcado pela eclosao de inumeras revoltas e 

insurreic;;oes populares. Este e o caso da Inglaterra, realidade a partir da qual 

Hobbes escreve "Do cidadao", publicado em 1642 (ano em que comec;;a urna 

guerra civil em seu pais), e "Leviata", publicado em 1651. Dai, segundo 

Ferreira49, ser ele urn pensador preocupado com a localizac;;ao do poder, "o 

locus de onde emanam as normas necessarias ao convivio social dos homens". 

Normas que, segundo Hobbes, somente sao obedecidas sob a forc;;a de uma 

autoridade centralizada, que tenha "urn poder tao grande sobre cada cidadao 

individual quanto cada homem tern sobre si mesmo se formos considera-lo fora 

do estado civil: isto e urn poder supremo e absoluto ... "so. 

Opondo-se a Arist6teles, para quem o homem e urn ser social, Hobbes 

defende que toda associac;;8.o acontece apenas dentro da relac;;ao 

custojbeneficio, ou seja, da opc;;ao pela anarquia social ou pela submissao a 

urn poder maior (o Estado) e a conseqiiente renilncia a liberdade. 

48 CASTEL, op.cit. pp. 73-74. 
49 FERREIRA, op.cit. p. 47. 
50 HOBBES, Thomas. Do cidadiio. Sao Paulo: Martins Fontes, 1992. Titulo do original: De Cive. 
Trado(:iio de Renato Janioe Ribeiro, p. 132. 
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" ... A origem de todas as grandes e duradouras sociedades nao 

provem da boa vontade reciproca que os homens tivessem uns 

para com os outros, mas da medo reciproco que uns tinham dos 

outros"si. 

Explicando que a primeira "lei fundamental de natureza" consiste em 

procurar a paz, Hobbess2 infere dai uma outra lei natural: a rentincia ao direito 

a todas as coisas - "alguns desses direitos devem ser transferidos ou 

renunciados", pois, do contriirio, se todos tem direito a tudo, ha a disputa e a 

guerra. Neste contexto, Ferreira53 esclarece que: 

"Uma das conseqCtencias desta renlincia (ao direito natural da 

sua propria liberdade) e que os individuos abrem mao da aqa.o 

politica, condiqdo 'sine qua non' para que exista um govemo, cuja 

legitimidade procede de uma decisdo coletiva"54. 

Abrindo mao da a<;ao politica (e esta remincia vai sendo herdada de 

gera<;ao em gera<;ao), nao ha o exercicio da cidadania em sua dimensao 

politica, assim como nao ha tambem responsabilidade social; pois, sem 

participa<;ao numa decisao, e possivel apenas cobrar obediencia, nunca o 

compromisso para com ela. 

Para Hobbes, o individuo esta na origem e no centro de tudo e o privado 

se sobrep6e naturalmente ao publico, cabendo ao Estado a concilia<;ao dos 

dois tipos de interesses: •... nao ha razao por que cada hom em nao deva dar 

51 HOBBES, op.cit. p. 32. 
52 HOBBES, op.cit. p. 46. 
53 

FERREIRA, op.cit. p. 59. 
54 

FERREIRA, op. cit. p. 60. 
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prioridade a seus negocios particulares sobre os publicos ... •ss. A sociedade e 

composta de individuos, que s6 passam do estado de natureza para o estado 

civil atraves de pactos. Assim, a democracia se constitui atraves de pactos 

reciprocos de individuos entre si, pactos que "tern de ser feitos entre cidadaos 

individuais, para que cada qual contrate submeter sua vontade a vontade da 

maioria, sob a condi9ao de que os outros ajam tambem da mesma maneira"; e 

tanto a monarquia como a aristocracia nascem da democracia, quando esta 

renuncia a seu direito em favor de um homem ou de um grupo deles, 

respectivamente56. Defensor da monarquia, Hobbes aponta o que entende 

como sendo "inconvenientes" intrinsecos a democracia, podendo-se destacar, 

entre outros pontos: a inexperiencia da maior parte dos homens que deliberam 

politicamente nas grandes assembleias, a eloqiiencia, o facciosismo, a 

impossibilidade de se guardar sigilo e a instabilidade das leis57. 

Na origem da concep~o modema de cidadania, que oferecera as bases 

para as revolu9oes americana (1776) e francesa (1789), tambem esta John 

Locke, mais identificado como precursor da chamada cidadania liberal. 

Segundo Ferreira, Locke coloca o direito a vida e a propriedade acima de 

qualquer coisa: "so quando nao estao em risco e que cabe o dever de pensar 

nos outros". Para ele, os conceitos de individuo, trabalho e propriedade sao 

indissociaveis, na medida em que e atraves do trabalho que o individuo toma-

se proprietario. E, como ninguem consegue consumir tudo o que produz, 

obriga-se a doar ou aver apodrecer o resultado de seu trabalho, a nao ser que 

55 HOBBES, op.cit. p. 192. 
56 HOBBES, op.cit. pp. 144-146. 
57 HOBBES, op.cit. pp. 188-191. 
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seja possivel trocar bens pereciveis por nao pereciveis, por exemplo, por 

dinheiro, desde o momento em que este passou a existir ss. 

A origem da desigualdade social (assim como da acumulac;:ao e da 

riqueza de alguns) esta, entao, para Locke, na produc;:ao do excedente, que so 

se viabiliza com o processo de troca mediado pelo dinheiros9. E a sua 

legitimac;:ao ocorre como desdobramento da ideia de liberdade individual. Como 

ninguem obriga ninguem a vender o que e seu, o trabalhador, por exemplo, 

participa do mercado: 

" ... apenas troca aquila que nilo quer mais par aquila que quer 

agora: dinl!eiro. E livre para isso, nada o con.strange a faze-lo. 

Exploram-se apenas as condi¢es legais, trocam-se equivalentes: 

horas de trabalho por dinheiro. ( ... ) Assim, poder e clever se 

equiparam na equaqao liberal lockeana. 0 principia de mercado 

funda ai suas bases: para que as trocas sejam legitimas e preciso 

haver liberdade individual"6o. 

Locke pressupoe uma sociedade de individuos e nao de classes, uma 

sociedade onde individuos isolados estabelecem trocas livremente; passando ao 

largo, portanto, de qualquer questao sobre a existencia de "uma relac;:ao 

assimetrica de poder e de liberdade entre o capitalista eo trabalhador"61• 

Quanto as diferenc;:as sociais e as injustic;:as, por um lado, justifica-as, 

dizendo que a riqueza e legitima porque provem ou da heranc;:a ou do trabalho 

(acrescentado de esforc;:o, talento e previdencia); e, por outro lado, indica 

58 FERREIRA, op.cit. pp. 70-75. 
59 FERREIRA, op.cit. p. 75. 
60 FERREIRA, op.cit. p. 76. 
61 FERREIRA, op.cit. p. 77. 
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formas de correc;;ao do problema, argumentando que "cabe aos juizes, mediante 

mecanismos legais, conigir injustic;;as e erros, reequilibrando a sociedade"62. 

Neste ponto entra, entiio, a origem e o papel do Estado, pois, para 

Locke, o poder govemamental e, essencialmente, de natureza judicial: 

"A designat;O.o de um juiz comum estd, portanto, na origem da 

sociedade polttica, que resulta da associat;do dos individuos, de 

modo a formar um s6 corpo, com um sistema juridico e judicial 

comum, ao qual podem recorrer e que tem competencia para 

dirimir as disputas individuais"63. 

Desta forma, assim como no pensamento de Hobbes, o cidadao renuncia 

a a<;;ao politica, porem com uma diferenc;;a fundamental: Locke preve uma 

renuncia limitada, atraves do consentimento da maioria do povo em outorgar o 

poder. Ou seja, o consentimento nao exclui o direito de fazer oposic;;ao e ate de 

se rebelar, caso os govemantes traiam a confianc;;a, nao cumpram o contrato 

que flzeram com a comunidade ou conduzam o Estado para alem de suas 

competencias - por exemplo, quando se intromete na esfera privada da 

sociedade, quer dizer, na liberdade de mercado64. Assim, "a participac;;ao 

politica e espasm6dica e espontiinea", acontecendo so em momentos de crise: 

"fora disso, o Parlamento e suflciente para gerir as questoes do espac;;o publico, 

permitindo que os cidadaos tenham liberdade para cuidar de suas pr6prias 

vidas"6s. 

62 
FERREIRA, op.cit. pp. 76 e 82. 

63 
FERREIRA, op.cit. p. 82 

64 
FERREIRA, op.cit. p. 91. 

65 
FERREIRA, op.cit. p. 93. 
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Para Locke, o poder legislativo deve ter a primazia sobre os outros dois 

(executivo e federative), pois cabe a ele estabelecer e promulgar leis, que serao 

as mesmas para todos os individuos: 

~Leis sao a garantia de individuaqao, da formaqao de um povo 

como um conjunto de indiuiduos autonomos. Essa visao atomista 

da sociedade prevalece nos ideais do Estado liberal: uma vez 

existindo uma ordem juridica constituida por normas gerais 

emanadas do Parlamento e aplicadas por juizes independentes, 

fica assegurada a isonomia, a igualdade de todos perante a lei"66. 

0 que significa apenas igualdade formal, sem qualquer correspondencia 

na vida dos individuos, pois, no ideal liberal proposto por Locke e Hobbes, "a 

cidadania aparece como uma metamorfose, na qual o individuo concreto se 

torna um ser abstrato, impessoal e, por isso mesmo, igual a todos os outros"67 • 

Quase um seculo depois, em "0 Espirito das Leis" (1748), Montesquieu 

retoma a questao da desigualdade X democracia em outras bases: para ele, a 

democracia esta intrinsecamente ligada a igualdade e esta deve ser 

estabelecida em lei, porem com ressalvas. 

~A igualdade e a alma da democracia. Entretanto e ela tao dificil 

de estabelecer-se que nao conviria sempre uma extrema exa:tidiio 

a esse respeito. Basta estabelecer um censo que reduza oufixe as 

diferenqas ate certo ponto. Alem dai, cabera a leis particulares 

igualarem, por assim dizer, as desigualdades, atraves dos onus 

66 FERREIRA, op.cit. p. 85. 
67 

FERREIRA, op.cit. p. 86. 
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que imponham aos ricos e dos beneficios que concedam aos 

pobres"6B. 

A igualdade, por sua vez, nao se viabiliza sem que haja comedimento, 

absten<;iio e amor a frugalidade, por parte de todos os cidadaos, pois, "nao 

basta, numa democracia, que sejam iguais os quinhoes de terra: e preciso que 

sejam pequenos, como entre os Romanos"69. Mesmo quando o pais tern como 

atividade economica principal o comercio, o espirito da frugalidade deve 

prevalecer; para isto, a lei deve estabelecer a divisao de fortunas, de forma que 

cada um tenha uma "condic;;ao media" e todos se mantenham fieis ao trabalho, 

fugindo do luxo. 

"Assim como a igualdade das fortunas conserva a frugalidade, 

tambem a frugalidade mantem a igualdade das fortunas. Essas 

coisas, embora diferentes, sao tais que nao podem subsistir uma 

sem a outra. Cada qual e causa e efeito. Se uma deriva da 

democracia, a outra a acompanha, sempre"7o. 

Para Montesquieu71, no entanto, isso nao implica participac;;ao politica 

em igualdade de condic;;oes para todos os cidadaos, pois o povo tem 

competencia apenas para escolher seus representantes, somente para o poder 

legislative e desde que a elei<;iio se restrinja ao ambito local. Na opiniao do 

autor, o poder nas maos do povo "e impossivel nos Estados grandes e esta 

sujeito a muitos inconvenientes nos pequenos". 

68 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. 0 Espirito das Leis: as formas de governo: a 
divisao dos poderes. sao Paulo: Saraiva, 1992. Tradu<;iio de Pedro Vieira Mota, p. 119. 
69 MONTESQUIEU, op.cit. pp. 120-121. 
70 MONTESQUIEU, op.cit. p. 120. 
71 MONTESQUIEU, op.cit. pp. 85-87 e 169. 
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Como Hobbes, Montesquieu avalia que urn dos grandes inconvenientes 

da democracia e 0 fato de a maioria dos cidadaos nao ter capacidade suficiente 

para participar das discussoes e decisoes politicas. Consegue, porem, escolher 

os "mais esclarecidos" como seus representantes em cada localidade, uma vez 

que: 1 °) para isso, basta informar-se dos fatos "sobre os quais ele se inteira 

melhor na pra~;a publica do que urn Monarca em seu palacio"; 2°) conhece • 

muito melhor as necessidades da cidade em que se vive do que as das demais 

cidades"72. Dai por que, segundo Benevides, "ele preconizava a elei~;ao por 

distritos - 'em cada localidade mais importante os habitantes escolhem o seu 

representante'- uma antecipa~;ao da pratica eleitoral do seculo XIX" n. 

Quanto aos representantes, Benevides explica que o seu papel, na 

proposta de Montesquieu, tam bern e restrito: 

"... a questao que se coloca, para Montesquieu, e a necessidade 

de um corpo legislativo para fazer as leis e para fiscalizar a sua 

execucao. e ndo para tomar qualquer 'decisao ativa, coisa que ele 

ndo faria bem'. Assim, nao caberia nem ao povo sem aos seus 

representantes o Poder Executivo"74. 

Rousseau, no entanto, que polemiza com Montesquieu em diversos 

pontos, da a democracia o mesmo sentido que esta possuia na Antigiiidade: 

"confiar o Govemo a todo o povo ou a maior parte do povo, de modo que haja 

72 MON1ESQUIEU, op.cit. pp. 86 e 169. 
73 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa - Referendo, plebiscito e iniciativa 

~polar. Sao Paulo: Atica, 1998, p. 50. 
4 

BENEVIDES, op.cit. p. 51. 
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mais cidadaos magistrados75 do que cidadaos simples particulares"76. Assim 

sendo, para que a democracia seja viavel, alguns pre-requisites se colocam: 

"Em primeiro lugar, um Estado muito pequeno, no qual seja facil 

reunir o povo e onde cada cidadao possa sem esfon;;o conhecer 

todos os demais; segundo, uma grande simplicidade de costumes 

que evite a acumula¢o de questoes e as discussoes espinlwsas; 

depois, bastante igualdade entre as classes e as fortunas, sem o 

que a igualdade nao poderia subsistir por muito tempo nos 

direitos e na autoridade; por fim, pouco ou nada de luxo ... "77. 

Por tais condic;;oes, Rousseau conclui que a democracia verdadeira nao 

existe ("jamais existiu, jamais existira"), dado que o povo nao pode permanecer 

sempre em assembleia e, se delegar questoes para serem discutidas em 

comissi>es, estara abrindo mao da democracia pura e estabelecendo uma forma 

mista. Se, em vez disso, for admitida a ideia de Arist6teles78 de que a virtude 

politica "e de todos os que nao tem necessidade de um trabalho para viver", a 

igualdade politica acaba se estabelecendo apenas dentro do grupo de 

privilegiados, a custa da exclusao da maioria, tal como se concretizou nas 

cidades antigas: "Em Atenas, como em Roma, o corpo civico era uma minoria 

que explorava uma grande quantidade de homens livres ou escravos"79. 

75 Ver discussiio sobre a diferenc;a entre "cidadiios magistrados" e "cidadlios simples particulares" no 

f.'nto sobre cidadanja ativa, pp. 114-115. 
6 ROUSSEAU, op.cit. p, 88. 

77 
ROUSSEAU, op.cit. p, 91. 

78 • 
ARISTOTELES, op.cit. p. 84. 

79 LORAUX, Nicole. "A cidade grega pensa o urn eo dois". In CASSIN, Barbara; LORAUX, Nicole; e 

PESCHANSKI. Catherine. Gregos, barbaros, estrangeiros: a cidade e seus outros. Rio de Janeiro: Ed 

34, 1993, p. II. 
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0 que nem Rousseau nem Arist6teles podiam imaginar e que questoes 

de ordem pratica como essas um dia poderiam encontrar soluc;ao. Neste inicio 

do seculo XXI, pode-se dizer que se dependesse exclusivamente do lado tecnico 

o problema estaria resolvido: as constantes inovac;oes tecnol6gicas vao 

propiciando pouco a pouco o crescimento da produtividade, que, se distribuida 

eqilitativamente, liberaria todos os seres humanos de parte da sua carga de 

trabalho, havendo tempo livre suficiente entao para as assembleias. 

Da mesma forma, contra o argumento daqueles que colocam a 

interdependencia mundial como empecilho a instituic;ao da democracia, pois 

esta seria inviavel com funcionamento localizado, atualmente ja se vislumbram 

meios de minimizar o problema do tamanho da democracia, uma vez que a 

tecnologia digital de compressao de dados, articulada com as 

telecomunicac;oes, pode vir a permitir uma participac;ao altamente qualificada 

dos cidadaos em escala mundial. Do ponto de vista tecnico, portanto, pode-se 

dizer que, mesmo nao sendo um "povo de deuses", poder-se-ia govemar 

democraticamenteao. Dai o retorno desta discussao neste momento. Os maiores 

empecilhos, porem, sao de ordem politica, ponto que sera retomado mais 

adiante nesta dissertac;ao. 

Rousseau, entretanto, tendo como certa a inviabilidade da democracia 

pura, propoe uma forma mista, que exige a ratificac;ao de cada proposta de lei 

por meio de consulta direta aos cidadaos ("E nula toda lei que o povo 

diretamente nao ratificar; em absoluto, nao e lei"), e, ao mesmo tempo, no caso 

do poder executivo, admite a representac;ao: 

80 Alusao a celebre frase de Rousseau: "Se existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. 
Govemo tiio perfeito nlio convem aos homens" (ROUSSEAU, op.cit. p. 92). 
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"Nao sendo a Lei mais do que a declara(Xi.o da uontade geral, 

claro e que, no poder legislatiuo, o pouo nao possa ser 

representado, mas tal caisa pode e deue acontecer no poder 

executiuo, que nao passa de forqa aplicada d Lei"BJ. 

A partir destes pressupostos, a controversia entre os seguidores das 

doutrinas plebiscitarias de Rousseau e os partidarios do principia 

representativo de Montesquieu ganha expressao miixi.ma na Revoluc;;ao 

Francesa: 

"A esquerda radical, de inspira(Xi.o rousseauista, e derrotada 

pelos moderados, seguidores de Montesquieu e seduzidos pelo 

talento de Sieyes e Talleyrand, este respons{wel pela 'feliz' 

reda(Xi.o do artigo VI da Declara(Xi.o de 1789: 'A lei e a expressao 

da uontade geral. Todos os cidadaos tern o d:ireito de contribuir 

pessoalmente, ou por seus representantes, d sua formayao'. Para 

Sieyes esta claro que a 'uontade geral' nao e inerente ao pouo e 

somente os representantes podem formuld-la e exprimi-la 

adequadamente"B2. 

Aqui, cabe esclarecer um ponto fundamental para a discussao do 

conceito de cidadania: segundo Rousseau, na condic;;ao de cidadao, o individuo 

s6 pode ter "vontade geral", enquanto que, como homem, pode "ter uma 

vontade particular, contraria ou diversa da vontade geral que tem como 

cidadao"83• Ou seja, a presenc;;a da "vontade geral" e condic;;ao para a cidadania 

81 ROUSSEAU, op.cit. pp. 114-115. 
82 BENEVIDES, op.cit. p. 53. 
83 ROUSSEAU, op.cit. p. 41. 
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e s6 e inerente ao povo se este for concebido da forma enunciada por 

Rousseau: como coletivo de cidadii.os. Isto fica claro na explicac;;ii.o que o autor 

faz sobre o conceito de "vontade geral". Trata-se de algo intrinsecamente ligado 

ao bern comum, portanto, "esta sempre certa e tende sempre a utilidade 

publica"B4. Ao contrario da "vontade de todos", que e apenas uma expressii.o 

numerica, "soma das vontades particulares", portanto ligada ao interesse 

privadoss, a "vontade geral" e a expressii.o do "substrata coletivo das 

consciencias"86. 

0 objetivo do contrato social e, entii.o, constituir-se como o paradigma 

s6cio-politico que fundamenta uma organizac;;ii.o de sociedade formada nii.o 

como aglomerado de individuos, mas como associac;;ii.o de cidadii.os, como 

coletivo dotado de uma "forc;;a comum", como comunidade. Ideia que Rousseau 

trouxe da cidadania grega, do cidadii.o como o homem essencialmente politico: 

" ... esse ato de associa9ao produz, em Iugar da pessoa particular 

de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto de 

tantos membros quanta sao os votos da assemblei.a, e que, par 

esse mesmo ato, ganha unidade, seu 'eu' comum, sua vida e sua 

vontade"B7• 

Desta forma, Rousseau - assim como Hobbes e Locke - desconsidera a 

composic;;ii.o real da "comunidade", a existencia de grupos com interesses nii.o 

s6 divergentes, mas antag6nicos. Ou seja, nii.o considera a existencia das 

classes sociais, nii.o prevendo, entii.o, "que o monop6lio da interpretac;;ii.o do que 

84 ROUSSEAU, op.cit. p. 52. 
85 ROUSSEAU, op.cit. p. 53. 
8<5 Explica9io do tradutor inserida numa nota da pagina 49 do "Contrato Social". 
87 ROUSSEAU, op.cit. p. 39. 
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e o bem comum poderia passar da Igreja ou da familia para a classe 

dominante"BB. 

Segue-se dai que, sendo a ideia do contrato social "o fundamento 

ideol6gico e politico da contratualidade real que organiza a sociabilidade e a 

politica nas sociedades modemas"s9 e sendo as lutas de classes a expressao da 

divergencia de interesses gerada pelas relac;:oes sociais de produc;iio capitalista, 

"as lutas pela prossecuc;:ii.o do bem comum foram sempre lutas por defmic;:oes 

altemativas do bem comum"90. 

Isto porque, na modernidade, a sociedade passa a ser entendida como 

uma associac;:ao de cidadii.os (contratantes), que "se comprometem todos nas 

mesmas condic;:oes e devem todos gozar dos mesmos direitos"91, ou seja, que 

firmam entre si um contrato. E, "como qualquer outro contrato, o contrato 

social assenta em criterios de inclusii.o que, portanto, sao tambem criterios de 

exclusii.o"92. Esta e a 16gica de funcionamento da contratualizac;:ao que, porem, 

so encontra legitimidade atraves da nii.o existencia de excluidos. Ha, assim, 

uma permanente tensii.o entre a "16gica operativa do contrato social" e a sua 

16gica de legitimac;:ao. 

"Em cada momento ou corte sincr6nico, a contratualizat;ao e 

simultaneamente abrangente e rigida. Diacronicamente, e um 

campo de lutas sobre os criterios e os termos da exclusao e da 

88 FERREIRA, op.cit. p. 150. 
89 SANTOS, Boaventura de Souza. "Reinventar a democracia: Entre o pre-contratualismo e o p6s
contratualismo". In OLIVEIRA, Francisco dee PAOLI, Maria Cc!Iia (Org.). Os sentidos da democracia: 

Politicas do dissenso e a begemonia global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, p. 87. 
90 SANTOS, op.cit. p. 88. 
91 ROUSSEAU, op.cit. p. 56. 
92 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 84. 
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inclusao que, pelos seus resultados, vao refazendo os tennos do 

contrato. Os excluidos de urn momenta emergem no momenta 

seguinte como candidatos d inclusao e, qui¢, podem ser incluidos 

num momenta posterior. Mas, em obediencia d l6gica operativa do 

contrato, os novos incluidos s6 o sao d custa de novos ou vel/ws 

excluidos~93. 

Importa, neste ponto, ressaltar que, nas ii.ltimas decadas, oscilando ora 

em direc;;ao ao chamado "pre-contratualismo" ora em direc;;ao ao "p6s-

contratualismo"94, deixa de estar colocado o problema da legitimac;;ao e, assim, 

tambem o da inclusao, ou, em outras palavras, a 16gica da exclusao pode 

prevalecer sem que isso constitua qualquer inc6modo, pois deixa de fazer 

sentido - o que sera melhor abordado mais a frente, quando forem analisados 

os elementos envolvidos na crise do contrato social. 

1.4. A cidadania moderna: dimensoes e interfaces 

A cidadania, como visto acima, pode ser descrita como um conjunto de 

criterios que defmem os que sao e os que nao sao membros de uma 

comunidade ou como a qualidade de membro desta sociedade comum. E, 

portanto, "manifestamente uma questao politica"9s. Uma apreciac;;ao, porem, 

apenas da sua dimensao politica e insuficiente, pois: 

93 
SANTOS, Boaventura de Souza, op. cit. p. 85. 

94 
SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. 
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BARBALET, J.M. A cidadania. Lisboa: Estampa, 1989. Titulo do original: Citizenship. Tradu.a:o: M. 

F. Gon~ves de Azevedo, p. 11. 
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«o problema de quem pode exercer a cidadania e em que termos 

nao e apenas uma quesUto de ambito legal da cidadania. E 

tambem uma questao de capacidades nao-poltticas dos cidaddos 

derivadas dos recursos sociais que eles dominam e a que tern 

acesso. Um sistema politico com igualdade de cidadania e na 

verdade menos do que igualitdrio se faz parte de uma sociedade 

dividida por condi.¢es de desigualdade"96. 

Isso porque o desenvolvimento do conceito moderno de cidadania 

coincide com o desenvolvimento do capitalismo. 0 contrato moderno, 

diferentemente do feudal97 , e "essencialmente urn acordo entre homens que 

sao livres e iguais em status"9B. Ou seja, a igualdade relaciona-se 

exclusivamente com os direitos e obrigac,;oes pertinentes ao status, sendo 

"status social" a localizac,;ao ou posic,;ao do individuo na sociedade "em func,;ao 

dos valores sociais correntes"99• Assim, os direitos e obrigac,;oes nao sao 

defmidos segundo algum criterio universal: 

•... as sociedades nas quais a cidadania e uma insti:tu.igao em 

desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em 

relagao a qual o sucesso pode ser medido e em relagao a qual a 

aspiragao pode ser dirigida"wo. 

Neste contexto, faz sentido o fato de, na Inglaterra do seculo XIX, por 

exemplo, os direitos politicos nao estarem incluidos nos direitos de cidadania, 

96 
BARBALET, op.cit. p. 11. 

91 
Sobre a cidadania feudal, ver p. 23. 

98 
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. Titulo do original: 

Sociology at the Crossroads and other essays. Tradu9ao: Meton Porto Gadelha, p. 79. 
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embora esta ja fosse universal na forma de direitos civislOl. Assim como o fato 

de, no Brasil e demais paises latino-americanos, alterando a "sequencia 

classica 16gica", os direitos politicos terem se tomado presentes bem antes que 

os direitos civis, o que nao deixou de ter conseqiiencias sobre a natureza 

destes direitos e da propria cidadania nestes locaisi02, como se vera mais 

adiante. 

A separagao, feita por Marshall, dos elementos da cidadania 

distinguindo os direitos civis, politicos e sociais - nao s6 facilita, entao, a 

analise como permite uma compreensao ampliada do conceito, uma vez que as 

praticas associadas a cada conjunto de direitos tem "efeitos muito diferentes 

sobre as relagiies sociais e sobre a organizagao econiimica e politica da 

sociedade"l03, Isso, obviamente, ressalvando-se que: 

1 °) o conceito modemo de cidadania implica mais do que uma colegao 

de direitos, •e tambem a sensagao de pertencer a uma comunidade, de 

participar de valores comuns, de uma hist6ria comum, de experiencias 

comuns"t04; 

2°) o entendimento de que Marshall apresenta uma concepgao 

evolucionista de cidadania e polemico, sendo que Barbaletl0 S discorda, 

alegando que Marshall teria defendido uma certa elasticidade no 

escalonamento no tempo; Carvalhol06 diz que ha em Marshall a ideia do 

surgimento seqiiencial dos direitos, tratando-se nao s6 de "uma 

101 MARSHALL, op.cit. p. 69. 
102 CARVALHO, op.cit. p. II. 
103 BARBALET, op.cit. p. 31. 
104 CARVALHO, op.cit. p. II. 
105 BARBALET, op.cit. p. 19. 
106 CARVALHO, op.cit. p. II. 
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sequencia mais ou menos cronol6gica como tambem de uma sequencia 

l6gica" e concorda com esta visao; enquanto Ferreirai07 critica o que 

chama de um "certo evolucionismo" de Marshall, entendendo que, em 

sua analise, "os direitos politicos nao procedem das conquistas dos 

direitos civis: ema:nam deles, como se estivessem esgotadas etapas 

naturais da evolu~ao da cidadania". 

No decorrer da sua descri~ao "ditada pela hist6ria", MarshalliOS 

identifica nao s6 os elementos civil, politico e social, mas tambem o que seria 

um elemento "industrial" da cidadania, entendido como algo secundfuio, 

complementar da cidadania politica e transit6riol09- compreensao questionada 

por Barbaletll0, que faz outra caracteriza~ao. Alem destas dimensoes, na 

sequencia, sera listada ainda a "cidadania cultural", descrita e analisada por 

CancJinini como algo intrinsecamente ligado ao consumo privado de bens e 

aos meios de comunica~ao de massa. 

a} Dtmensiio civil: 

Segundo Marshall, fazem parte dos direitos civis aqueles relacionados a 

liberdade individual: "liberdade de ire vir, liberdade de imprensa, pensamento 

e fe, o direito a propriedade e de concluir contratos validos e o direito a 

justi~a•n2. Citando Marshall, Barbalet113 explica que, tendo como 

107 
FERREIRA, op.cit. p. 173. 

108 MARSHALL, op.cit. p. 63. 
109 MARSHALL, op.cit. p. 86. 
110 BARABLET, op.cit. p. 46. 
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CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadil.os: conflitos mnlticnltnrais da globaliza~il.o. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1995. 
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MARSHALL, op.cit. p. 63. 
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caracteristica basica o fato de ser cada um deles "um direito permissivo da 

ac;:ao humana", os direitos civis dizem respeito ao individuo como agente e sao 

usados, da mesma forma, tanto "para criar grupos, associac;:oes, corporac;:oes e 

movimentos de todos os generos" (que podem questionar as desigualdades de 

classe) como para consolidar as relac;:oes capitalistas e o poder da classe 

capitalista. Em outras palavras, "embora os direitos de cidadania possam ser 

exercidos por todos os que os possuem, tendem de fato para servir membros de 

classes diferentes de maneira diferente"114. 

"A hist6ria dos direitos civis em seu periodo de Jorrruu;ao e 

caracterizada pela adi¢.o gradativa de direitos a um status ja 

existente e que pertencia a todos os membros adultos da 

comunidade - ou talvez se devesse dizer a todos os homens ( .. .) 

Esse cardter democratico ou universal do status se originou 

naturalmente do Jato de que era essencialmente o status de 

liberdade e, na Inglaterra do seculo XVII, todos os homens eram 

livres"ns. 

Tanto esse status inicial de liberdade como os direitos civis sao possiveis 

porque se estabelece um pacto (contrato) que institui uma desigualdade basica 

na esfera politica: a assimetria de poder entre o Estado e os cidadaos. E e 

dessa desigualdade que se origina a igualdade entre os governados, a 

113 BARBALET, op.cit. p. 37. 
114 

BARBALET, op.cit. p. 40. 

m MARSHALL, op.cit. p. 68. 
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igualdade civil. Ou, como explica Ferreiran6 a partir da teoria hobbesiana: 

"face ao Estado, todos agora sao iguais em direitos e deveres". 

A partir do status de liberdade, foi possivel conquistar o direito civil mais 

basico no setor economico: o direito de trabalhar, "de seguir a ocupac;;ao de seu 

gosto no lugar de escolha"117. A luta por esse direito come~ou na Inglaterra no 

seculo XVII, sendo encerrada completamente apenas no inicio do seculo XIX 

com a revoga<;8.o das leis elisabetianas. De um lado, a liberdade de trabalhar 

era negada pela Elizabethan Statute of Artificers, "a qual destinava certas 

ocupa~oes a certas classes sociais e, do outro, por regulamentos locais, que 

reservavam emprego numa cidade aos habitantes da cidade, e pelo uso do 

aprendizado como um instrumento de exclusao ao inves de recrutamento•ns. 

A conquista do direito de trabalhar, contudo, nao significa que a partir 

de entiio todo aquele que quiser trabalhar teni trabalho. Disto vao cuidar, 

bastante tempo depois, ja no seculo XX, os direitos sociais. 0 desenvolvimento 

da cidadania civil nao interfere na situa<;8.o de desigualdade social, pois traz 

consigo "nao apenas a igualdade perante a lei, mas tambem a lei como uma 

institui~ao independente da propriedade privada e formalmente dela 

separada"l19. Mais que isso: alem de nao entrarem em conflito com as 

desigualdades da sociedade capitalista, na sua fase inicial, os direitos civis 

foram de grande valia para a manuten~ao e amplia~ao das desigualdades. 

" ... Os direitos ciuis eram indispensaveis a uma economia de 

mercado competitivo. Davam a cada homem, como parte de seu 

116 FERREIRA, op.cit. p. 63. 
m MARSHALL, op.cit. p. 67. 
118 
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status individual, o poder de participar, como uma unidade 

independente, na coTZCOm§ncia economica, e tornaram possivel 

negar-lhes a prote{Xlo social com base na suposir;ao de que o 

homem estava capacitado a proteger a si mesmo"J2o. 

Mas o direito a liberdade e a igualdade formal perante a lei traz consigo 

tambem "um interesse crescente pela igualdade como um principio de justic;a 

social e uma consciencia do fato de que o reconhecimento formal de uma 

capacidade igual no que diz respeito a direitos nao era suficiente•tzt, o que 

abre caminho para os direitos politicos e sociais. 

b) Dimensiio politica: 

0 elemento politico da cidadania, segundo Marshallt22, e "o direito de 

participar no exercicio do poder politico, como um membro de um organismo 

investido da autoridade politica ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo" - o que se consubstancia no inicio do seculo XIX como um produto 

secundario dos direitos civis e se consolida, no seculo XX, associando-se 

"direta e independentemente a cidadania como tal"l23. Ou seja, a partir do 

momento em que os direitos civis ligados ao status de liberdade se 

universalizam, a liberdade passa a ser sinonimo de cidadania e ajustificar que 

se fale de um status geral de cidadania. Com isso, passa a ser imperativa a 

120 MARSHALL, op.cit. p. 79. 
121 MARSHALL, op.cit. p. 83. 
122 MARSHALL, op.cit. p. 63. 
123 MARSHALL, op.cit. p. 70. 
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distribuit;:ao dos direitos politicos - que ja existiam e "eram deficientes nao em 

conteudo, mas na distribuit;:ao"l24. 

Neste sentido, pouco ajuda a lei de 1832, que mantem os direitos 

politicos como privilegio de uma classe econ6mica limitada, embora tenha 

ampliado o direito de voto para os "arrendatarios e locatarios de base 

economica suficiente"12S. So no seculo XX, com a Lei de 1918, e adotado o 

sufragio universal, transferindo-se "a base dos direitos politicos do substrato 

economico para o status pessoal", mas nao sendo resolvida por completo a 

situat;:ao: "Subsistiram alguns remanescentes de uma desigualdade com base 

em diferent;;as de substrato economico ate que, apenas no ano passado126, o 

voto plural (que ja tinha sido reduzido ao voto duplo) foi finalmente abolido"127. 

Ao contrario do que diz Marshall12s, no entanto, a extensao cautelosa 

dos direitos politicos as classes menos favorecidas (que s6 se efetivou 

completamente na Inglaterra quase na metade do seculo XX) indica que 

aqueles que os estavam estendendo tinham plena consciencia da magnitude da 

ameat;:a: sabiam que "os direitos politicos da cidadania, ao contrario dos 

direitos civis, estavam repletos de ameat;;a potencial ao sistema capitalista". 

Afmal de contas, a questao "democracia direta e soberania popular" X 

"democracia representativa e soberania nacional" ainda estava longe de ser 

resolvida no seculo XV1II, que foi marcado por grandes revolut;:6es (Americana e 

124 MARSHALL, op.cit. p. 69. 
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MARSHALL, op.cit. p. 69. 
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Francesa) e acirradas polC~micas entre os seguidores das ideias de Rousseau -

defensor, no Contrato Social, de alguns principios da cidadania classica - e os 

partidarios de Montesquieu, defensor das vantagens da representac,;ao "em 

oposic,;ao a democracia dos antigos"l29. Em "0 Espirito das Leis", Montesquieu 

exalta a Constituic,;ao inglesa; Rousseau, em seguida, dirige-lhe severas 

criticas: 

"0 povo ingles pensa ser livre e muito se engana, pois s6 o e 

durante a elei¢o dos membros do parlamento; uma vez estes 

eleitos, ele e escravo, ntio e nada. Durante os breves momentos de 

sua liberdade, o uso que delafaz mostra que merece perde-la"I3o. 

No calor da Revoluc,;ao Francesa, Robespierre, por exemplo, em defesa do 

direito popular sobre os mandatos, diz no artigo XN de seu projeto de 

Declarac,;iio de Direitos: "0 povo e soberano: o governo e obra e propriedade 

suas, os funcionarios publicos sao seus empregados. 0 povo pode, quando o 

desejar, mudar seu governo e demitir seus mandatarios"l31. Mas, a partir do 

final do seculo XVIII, a Franc,;a tambem ve prevalecer em todas as suas 

constituic,;oes o principio da soberania nacional: "Se a nac,;ao e representada 

pelo Parlamento, a ele, e exclusivamente a ele, cabe a representac,;ao politica. A 

soberania parlamentar substitui, portanto, a soberania popular"I32. 

Enquanto isso, na Inglaterra, ao mesmo tempo em que eram estendidos 

cautelosamente os direitos politicos a populac,;ao, tomavam-se outras medidas 

para que as classes trabalhadoras ficassem satisfeitas com a soluc,;ao do 
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problema da sua protec;;ao e progresso atraves dos direitos civis de cidadania. 

Este foi o caso do reconhecimento do dissidio coletivo: "Isto significava que se 

procurava o progresso social por meio do fortalecimento dos direitos civis e nao 

pelo estabelecimento de direitos sociais"I33, 

c) Dimensdo industrial: 

0 reconhecimento do dissidio coletivo, entretanto, abriu "o caminho 

para o desenvolvimento do sindicalismo ao tomar os trabalhadores capazes de 

se valerem de seus direitos civis coletivamente"I34. Com isso, "a aceitac;;iio do 

direito de barganha nao se constituiu simplesmente numa extensiio natural 

dos direitos civis; representou a transferencia de urn processo importante da 

esfera politica para a civil da cidadania"I3s. 

"0 sindicalismo e a negociat;{io coletiva com os patroes que ele 

permite tomaram-se um meio para elevar o status econ{jmico e 

social dos trabalhadores organizados. Por outras palavras, o 

exercicio coletivo de direitos pelos membros da classe 

trabalhadora ao criar e usar o sindicalismo estabeleceu 'que a 

eles, como cidadaos, eram devidos certos direitos sociais'"I36. 

Para Marshall, entiio, a partir do exercicio coletivo dos direitos civis, o 

sindicalismo "criou urn sistema secundiirio de cidadania industrial paralelo e 

133 MARSHAlL, op.cit. p. 85. 
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complementar ao sistema de cidadania politica"137. E, na medida em que esta 

cidadania industrial era usada para barganhar remunerac;:ao e condic;:oes de 

trabalbo, acabava funcionando como a.firmativa de direitos sociais basicos. 0 

que, segundo o autor, era uma situac;:ii.o insustentavel e "so podia ser 

transit6ria"13s, posto que, durante o seculo XX, as reivindicac;:oes de salarios e 

condic;:oes minimas para os trabalbadores foram aceitas como direitos 

genuinos de cidadania social. 

Barbalet, porem, caracteriza a cidadania industrial como algo nao 

transit6rio e independente em relac;:ao aos direitos sociais. Mtrm.a que os 

direitos industriais nao sao obrigatoriamente orientados para o consumo (como 

sao, no seu entendimento, os direitos sociais), mas direitos que permitem a 

ac;:ao e organizac;:ao coletiva e lembra que nos paises capitalistas avanc;:ados ha 

um conjunto de leis que conferem direitos industriais. 

"Estes nao sao equivalentes aos direitos sociais nem estao 

logicamente ligados a eles, como sugere Marshall. ( ... )A cidadania 

industrial e um status que limita a conformaqao das pessoas com 

o emprego e, portanto, inclui o direito de injluenciar as condiqaes 

de emprego e de trabalho e o nivel salarial, e e tambem o direito a 

desenvolver e manter os meios independentes de alcanqar estas 

coisas atraves da organizaqao de associaqaes au sindicatos"I39. 

Esta mesma independencia ocorre em relac;:ao aos direitos civis, pois, 

embora o direito industrial de associac;:ao seja "coexistente com o direito civil de 

137 MARSHALL, op.cit. p. 86. 
138 
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reuniao", sao cruciais as diferenc;:as entre eles140. Na cidadania civil, ha a 

primazia dos direitos do individuo, so sendo justificada a ac;:ao coletiva como 

expressao dos direitos civis se for preservado o direito do individuo. Esta 

condic;:ao, porem, nao esta garantida na cidadania industrial, por duas ra.zOes: 

1) para que o sindicato funcione, o direito individual de cada filiado deve 

subordinar-se aos direitos da coletividade; 2) a atuac;:ao do sindicato, ao 

impedir a produc;:ao e o comercio por meio de uma greve, infringe "os direitos 

de propriedade e contrato", alem de "invadir as prerrogativas da 

administrac;:ii.o", quando influencia "rotineiramente os salarios e as condic;:oes 

de trabalbo"J41. 

"A cidadania industrial na Ora Bretanha pode datar-se a partir da 

legislagtio de 1906 (Lei das Querelas Comerciais), que declarava 

que um sindicato nao podia ser processado 'em rela¢o a qualquer 

ato lesivo comprovadamente cometido por ou em nome de um 

sindicato', eo ilibava de conspirat;tio civil, de quebra de contrato e 

de i.nfragtio por servit;a aos piquetes"142. 

Entre os aspectos que Barbalet cita como fatores de inclusao dos 

direitos industriais no status de cidadania estao: a) sao direitos universais, 

pois oferecem alguma protec;:ao a todos aqueles que estii.o a servic;:o de outrem, 

ou seja, sao acessiveis a todos que precisem recorrer a eles; b) embora sejam 

usados pelos trabalbadores contra os patroes, conformam a participac;:ao num 

sistema funcional unificado. 

140 BARBALET, op.cit. p. 47. 
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d) Dimensiio social: 

0 que Marshall chamou de "elemento social da cidadania" inclui desde o 

direito a urn minimo de bem-estar econiimico e seguranc;:a ate o "direito de 

participar, por completo, na heranc;:a social e levar a vida de urn ser civilizado 

de acordo com os padriies que prevalecem na sociedade"I43. Por esta razao, 

Barbalet propiie tratar os direitos sociais nao como "elemento social" da 

cidadania, mas como "direitos secundiirios de cidadania", uma vez que seriam 

meios atraves dos quais a cidadania se realiza. "Os direitos de cidadania sao 

direitos a uma igual participac;:iio numa comunidade nacional, o que e urn fim 

em si mesmo". Ja os direitos sociais seriam urn meio "para partilhar uma 

heranc;:a social que inclui o exercicio de direitos civis e politicos". Ou seja, "os 

direitos sociais, como direitos aos servic;:os sociais e a educac;:ao, dao 

possibilidade aos cidadaos de tomarem parte na comunidade nacional a que o 

seu status lhes da direito"I44. 

De uma forma ou de outra, a origem dos direitos sociais, na Inglaterra, 

esta ligada a "participac;:ao nas comunidades locais e associac;:oes funcionais", 

assim como a Poor Law e, posteriormente, ao sistema Speenhamland de 

assistencia aos pobresHs. 

"0 sistema Speenhamland oferecia, com efeito, um salcirio minima 

e salario:familia garantidos, combinadas como direito ao trabalho 

ou sustento. Estes, mesmo pelos padroes modernos, constituem 

143 MARSHALL, op.cit. pp. 63-64. 
144 BARABALET, op.cit. p. 109. 
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um conjunto substancial de direitos sociais, indo alem do que se 

poderia considerar como terreno proprio da Poor Law"I46. 

De acordo com o relato de Castel (1998), o Speenhamland Act de 1795 

era "a formula mals completa das politicas assistencials organizadas desde a 

Idade Media em torno da necessidade do pertencimento comunitario", pois 

determinava que cada par6quia se responsabilizasse por seus pobres -

assegurando-lhes uma renda minima e "garantindo um complemento de 

recursos calculado com base no pre90 dos cereals, se o salario for insuficiente" 

-, que o financiamento desta politica fosse garantido atraves de "contribui9oes 

obrigat6rias dos habitantes da par6quia" e que, portanto, os beneficiarios dos 

auxilios ficassem fixos em territ6rio de origeml47. 

Neste sentido, por afrontar a liberdade individual (direito de ir e vir) e 

principalmente por "tentar ajustar a renda real as necessidades socials e ao 

status de cidadao e nao apenas ao valor de mercado do seu trabalho", esta 

medida e as demals Poor Laws do seculo XVIII infringiam o principia 

individualista do livre contrato de trabalho e, portanto, caminhavam na 

contramao do espirito predominante da epocat48. 

Na sequencia, entao, pela Lei de 1834, a Poor Law deixa de interferir no 

livre mercado, passando a tratar as reivindica9oes dos pobres "nao como uma 

parte integrante de seus direitos de cidadao, mas como uma alternativa deles": 

oferecia assistencia somente aos idosos e doentes. De forma semelhante, os 

primeiros Factory Acts (leis que regulamentavam as atividades fabris) - em bora 
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tenham levado "a uma melhoria das condi9oes de trabalho e a uma redu<;iio 

das horas de trabalho em beneficio de todos aqueles empregados nas 

industrias• -, limitavam-se as mulheres e as crian9as. A supera9iio destes 

argumentos aconteceu so no fmal do seculo XIX "e o c6digo industrial se 

tornou um dos pilares do edificio de direitos sociais"149. 

A educa9iio, entretanto, teve trajetoria diferente, porque, "numa epoca 

de individualismos", nao batia de frente com os direitos civis, "que se destinam 

a ser utilizados por pessoas inteligentes e de born senso que aprenderam a ler 

e escrever", sendo um pre-requisito necessario da liberdade civil. Alem disso, 

no decorrer do seculo XIX, a sociedade foi paulatinamente tomando 

consciencia de que: a) havia a necessidade de um eleitorado educado; b) a 

produ9iio cientifica exigia tecnicos e trabalhadores qualificados; c) o "dever de 

auto-aperfei9oamento e de auto-civiliza9iio" e um dever social e nao somente 

individual; e d) a cultura e uma unidade organica e a civiliza<;ao uma heran9a 

nacional: "Depreende-se disto que o desenvolvimento da educa9iio primaria 

publica durante o seculo XIX constituiu o primeiro passo em prol do 

restabelecimento dos direitos sociais da cidadania no seculo )0("150. 

e) Dimensao cultural: 

A defesa da existencia de uma componente cultural da cidadania faz 

parte da discussao feita por Canclini sobre o consumo, onde levanta a hipotese 

149 
MARSHALL, op.cit. pp. 72-73. 

150 
MARSHALL, op.cit. p. 74. 
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de que atraves da sele~;ao e apropria~;ao de bens "definimos o que 

consideramos publicamente valioso, bem como os modos com que nos 

integramos e nos distinguimos na sociedade"1s1. 

Tambem segundo Baudrillard, os bens e objetos, assim como as 

palavras, "constituem um sistema global, arbitrario e coerente de sigr10s, 

sistema cultural que vem substituir o mundo contingente das necessidades e 

dos prazeres, a ordem natural e biol6gica, a ordem social de valores e de 

hierarquia"1S2. Isto e, o consumo consiste na reorganiza~;ao do nivel primario -

necessidades e utilidade natural dos bens e objetos - em um sistema de 

signos: "A circula~;ao, a compra, a venda, a apropria\;iio de bens e de 

objetosjsignos diferenciados constituem hoje a nossa linguagem e o nosso 

c6digo, por cujo intermedio toda a sociedade comunica e fala"I53. 

De acordo com Canclini, esta visao coincide com estudos realizados nos 

Estados Unidos, que tentam responder a insatisfa~;ao atual com o sentido 

juridico-politico dado a cidadania (rela~;ao da cidadania apenas com os direitos 

reconhecidos pelos aparelhos estatais para os que nasceram em um territorio) 

e estendem o conceito na dire~;ao da abrangencia das "praticas sociais e 

culturais que dao sentido de pertencimento"'54. 

"A insatisfaqao com o sentido juridico-politico de cidadania conduz 

a uma defesa da existencia de uma cidadania cultural, e tambem 

de uma cidadania racial, outra de genero, outra ecol6gica, e assim 

151 
CANCLINI, op.cit. p. 21. 
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BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edi<;Oes 70, 1995. Titolo do original: La 

Societe de Consommation. Tradu<;iio: Artur Moriio, p. 79. 
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podemos contiTU.lar despeda9WJ.do a cidadania em uma 

multiplicidade infinita de reivindica¢es. Em outros tempos o 

Estado clava um enquadramento (ainda que fosse injusto e 

limitado) a essa variedade de participayoes na vida pU.blica; 

atualmente o mercado estabelece um regime convergente para 

essasformas de participaqao atraves da ordem do consumo»1ss. 

As formas de exercer a cidadania, segundo Canclini, "sempre estiveram 

associadas a capacidade de apropria~iio de bens de consumo e a maneira de 

usa-los". Dada a desigualdade no acesso, as diferen~as eram compensadas 

pela "igualdade em direitos abstratos que se concretizava ao votar, ao sentir-se 

representado porum partido politico ou um sindicato"t56. 

Porem, principalmente na Ultima decada do seculo XX, constata-se a 

crise do contrato social e uma "transi~iio paradigmatica" caracterizada, entre 

outras "turbulencias", pela perda de centralidade do Estado, perda de primazia 

do espa~o-tempo nacional, intersubjetividade transmutada em 

interobjetualidade, contratualiza<;iio falseada (liberal individualista), 

reemergencia de principios pre-modernos e predominiincia dos processos de 

exclusao sobre os de inclusaots7. 

Estas sao transforma.;oes que, decorrendo direta ou indiretamente do 

chamado "consenso liberal", tem entre os seus impactos mais decisivos o fato 

de as decisoes passarem a ser tomadas desde instiincias globais inalcan.;aveis, 

o que resulta numa situa.;ao em que "os interesses sindicais e nacionais quase 

155 CANCLINI, op.cit. p. 24. 
156 CANCLINI, op.cit. p. 13. 
157 
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nii.o podem ser exercidos"Iss. Junto com isso, ha a degradat;ii.o da politica e a 

descrent;a em suas instituit;oes e as pessoas passam a configurar a sua 

identidade e a resolver as questoes relacionadas aos seus interesses como 

cidadii.os "mais atraves do consumo privado de bens e dos meios de 

comunicat;ii.o de massa do que nas regras abstratas da democracia ou pela 

participat;ii.o coletiva em espat;os publicos"I59. Estes pontos serii.o retomados no 

capitulo "Crise e mudant;a paradigmatica". 

f) Interfaces e conjlttos: ctdadanta X. destgu.aldade social 

As diferentes componentes ou dinlensoes da cidadania mantem entre si 

relat;oes complexas, que variam de acordo com as circunstii.ncias, sendo as 

vezes harmoniosas, outras vezes conflitantes. Isso porque "o relacionamento 

logico entre diferentes tipos de direitos esta ligado com as relat;oes sociais na 

sociedade em geral e, em parte, reflete-as". Os direitos civis, por exemplo, se 

apresentam como algo imprescindivel para o born funcionamento da economia 

capitalista e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade usada pelos 

trabalhadores na sua organizat;ii.o e contestat;ii.o de alguns aspectos do proprio 

capitalismoi6o. 

A interface da cidadania com a desigualdade social, porem, e dada pelos 

direitos sociais e nii.o pelos direitos civis, como aparentemente estes sugerem. 

Segundo Marshall, os direitos civis apenas conferem a capacidade legal de 

158 CANCLINI, op.cit. p. 19. 
159 CANCLINI, op.cit. p. 13. 
160 BARBALET, op.cit. p. 49. 
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lutar por aquilo que o individuo gostaria de possuir, mas nao garantem a posse 

de nada. 

«Urn direito de propriedade niio e urn direito de possuir 

propriedade, mas urn direito de adquiri-la, caso possivel, e de 

protege-la, sese puder obte-la. { ... ) Da mesma maneira, o direito d 

liberdade de palavra possui pouca substancia se, devido d falha 

de educafdo, nilo se tern nada a dizer que vale a pena ser dito, e 

nenhum meio de se fazer ouvir se M algo a dizer. Mas essas 

desigualdades gritantes nilo sao devidas a falhas nos direitos 

civis, mas dfalta de direitos sociais"l61. 

A inexistencia de urn tipo de direitos, entao, pode impedir urn outro de 

sair da formalidade para a efetividade. Foi o que aconteceu, de certa forma, 

com os direitos civis nos seculos XVIII e XIX, quando a igualdade perante a lei 

nao se realizava porque os preconceitos de classe "caracterizavam a 

distribui9iio da justi~a· e, alem disso, a a~ao processual era muito cara. 86 em 

1846 0 direito social de "justi~a barata" foi colocado a disposi~ao da popula~ao, 

atraves dos Tribunais dos Condados, e so no inicio do seculo XX foi 

desenvolvida ajusti~a gratuitai62. 

Da mesma forma, no ambito dos direitos politicos, sem o direito (social) 

a urn sistema de educa~ao publica e de boa qualidade, tende a prevalecer nas 

classes menos favorecidas- como aconteceu na Inglaterra por muito tempo - a 

ideia de que "os representantes do povo e, ainda mais, os membros do govemo 

161 MARSHALL, op.cit. p. 80. 
162 
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deveriam ser recrutados das elites que nasceram e foram educadas para a 

lideran<;a"l63. 

Na modernidade, os direitos de cidadania mantem intima rela<;iio com o 

Estado, porem, nesta rela<;iio, direitos civis e sociais se colocam em lugares 

distintos, designados de acordo com as obriga<;oes do Estado para com seus 

cidadiios. 

«Para que as pessoas atuem como cidadaos tern de haver 

liberdades que 0 Estado nao pode invadir e, portanto, aroes que 

ele nao pode empreender; para que as pessoas consumam como 

cidadaos, o Estado deve proporciona-lo, e e, portanto, obrigado a 

empreender certas aqaes especijicas"164. 

Segundo Barbalet, para Marshall os direitos sociais sao fortemente 

individualistas e "dizem respeito aos individuos como consumidores e niio 

como agentes" (ao contrario dos direitos sociais, os direitos civis, referindo-se 

aos individuos como agentes, seriam destinados ao exercicio do poder). A 

busca de direitos sociais, no entanto, e o que leva os individuos a exercerem o 

seu direito civil de livre expressiio ou associa<;iio, por exemplo. E, ao mesmo 

tempo, e a conquista de direitos sociais que permite aos individuos o exercicio 

dos seus demais direitos de cidadania - tal como foi abordado anteriormente 

no item "Dimensiio social". 

A conquista da cidadania social promove o "div6rcio progressivo entre as 

rendas real e nominal", tomando as desigualdades sociais aceitiiveis. Ou seja, 

"o Estado garante um minimo de certos bens e servi<;os essenciais, tais como 

163 MARSHALL, op.cil. p. 81. 
164 BARBALET, op.cit. p. 38. 



70 

assistencia medica, moradia, educac;;ao ou uma renda nominal minima " 

Com isso, ocorre o que Marshall chama de "igualizac;;ao qualitativa": a 

universalizac;;ao dos servic;;os sociais como direito de cidadania leva a grande 

maioria dos cidadaos a estar sujeita ao mesmo processo pelo qual os servic;;os 

sao fomecidos e recebe essencialmente o mesmo beneficia. Havendo uma 

igualdade de status entre os individuos, ha uma reduc;;ao da distancia social e 

do que Marshall chama de "ressentimento de classe". Alem disso, ha um 

enriquecimento do status de cidadania: "o servic;;o oferecido, nao o servic;;o que 

se compra, se toma a norma do bem-estar social"l65. E, como •a cidadania nao 

e oposta a desigualdade como tal, mas a desigualdade ilegitima, a desigualdade 

que nao pode ser justificada na base de direitos de cidadania iguais"l66, a 

elevac;;ao do status da cidadania contribui para a diminuic;;ao da desigualdade 

social. 

Mas, apesar da concessao de beneficios, que poderao aumentar o 

rendimento real dos cidadaos, a principal determinante do bem-estar 

economico continua a ser a riqueza, uma vez que: a) baseada na posse de bens 

fisicos e financeiros (e a posse de propriedades nao e diretamente alterada pela 

cidadania social), "proporciona oportunidades e poderes muito mais amplos do 

que os oferecidos pelo recebimento de um salario ou ordenado"; b) como 

capital nos meios de produc;;ao, a propriedade privada e o que confere poder 

para uma classe sobre as outras "na determinac;;ao da natureza e 

acessibilidade dos empregos, da seguranc;;a economica dos que neles estao 

empregados e da qualidade e prec;;os dos meios de vida". E isto permanece 
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intocado pelo "diviircio progressivo entre os rendimentos real e em dinheiro". 

Deste ponto de vista, a aniilise de Marshall sabre a modificac;:ii.o da estrutura 

declasse pela cidadania social e incompleta167. 

"Parece euidente que o aumento do rendimento real por meio da 

concessao de direitos sociais universais poderia eliminar a juru;ao 

economica da desigualdade apenas em certas areas do consumo 

pessoal. As juru;oes econamicas da riqueza pessoal e do capital 

privado nao sao tocadas por estes desenvoluimentos e a sua 

importtincia para o modelo total de desigualdade de classe 

Por outro lado, urn efetivo exercicio da cidadania politica pela maioria da 

populac;:ii.o poderia interferir neste modelo. Dai a existencia de uma disputa 

entre concepc;:oes diversas de cidadania atualmente na sociedade - como sera 

vista no quarto capitulo. 

167 BARBALET, op.cit. pp. 84-88. 
168 

BARBALET, op.cit. p. 87. 
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2. No Brasil: outra sequencia, outras conseqiiencias 

Examinando a hist6ria do Brasil desde 1500, Carvalho1 constata que 

aqui se deu maior importancia a um tipo de direitos de cidadania em 

detrimento dos demais e que, do ponto de vista do modelo "cronol6gico e 

16gico" trabalhado por Marshall na analise da sociedade inglesa, houve uma 

altera.;;iio da sequencia em que se estabeleceram os direitos no Brasil: por 

exemplo, no Imperio, os direitos politicos antes dos direitos civis e, nas 

decadas de 30 e 40, os direitos sociais antes dos direitos politicos. 0 que pode 

ter resultado numa altera.;;iio da "propria natureza dos direitos e, portanto, da 

cidadania"2. 

2.1. "Pre cidadanta" e "cidadanta negativa" 

Do periodo colonial, o Brasil herdou "uma popula<;;iio analfabeta, uma 

sociedade escravista, uma economia monocultora e latifundiaria e um Estado 

policial e fiscalizador". E nada de cidadania. Pode-se dizer que nem ao menos 

os senhores de escravos foram cidadiios: "faltava-lhes o verdadeiro sentido da 

cidadania, o conceito de que todos sao iguais perante a lei. ( ... ) Os direitos civis 

beneficiavam a poucos, os direitos politicos estavam limitados a uma parte 

muito pequena da popula.;;iio e ainda niio se falava de direitos sociais"3. 

1 CARY ALHO, Jose Murilo de. Desenvolvimiento de Ia ciudadania en Brasil. Mexico: Colegio de 
Mexico, 1995. Tradu<;ao livre. 
2 

CARVALHO, Jose Murilo de, op.cit. p. 11. 
3 CARVALHO, Jose Murilo de, op.cit. pp. 15-19. 
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Com a independencia, instalou-se no pais urn descompasso entre o pais 

legal e o pais real: as leis, "inspiradas em modelos ocidentais, europeus ou 

norte-americanos, desde o principia incorporaram os direitos civis e politicos", 

porem a realidade ficava muito aquem dos textos4. 

De acordo com Benevides, as leis do Imperio incluiam alguns 

dispositivos que podem ser considerados precursores da democracia 

semidireta. "0 texto do decreta de 16 de fevereiro de 1822 estabelecia a 

possibilidade da perda do mandata dos eleitos, por iniciativa de seus eleitores". 

Embora esta primeira tentativa de intervenc;:ao direta do eleitor tenha durado 

pouco- de junho de 1822 a abril de 1823 -, a Constituic;:ii.o de 1824, no seu 

artigo 157, restabelece a participac;:ao do cidadao mediante ac;:ao popular: "Por 

subomo, peita, peculato e concussao, havera contra eles a ac;:ao popular, que 

podera ser intentada dentro de ano e dia pelo proprio queixoso ou por qualquer 

do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei"s. 

Por outro lado, os brasileiros recem transformados em cidadaos eram os 

mesmos que viveram tres seculos em condic;:oes completamente desfavoraveis 

ao desenvolvimento da cidadania: 

"Mais de 85% eram analfabetos, incapazes de ler um peri6dico, 

um decreta governamental, uma disposigao judicial, uma ordem 

municipal. Entre os analfabetos incluiam-se muitos dos grandes 

proprietarios rurais. Mais de 90% viviam em zonas rurais, sob o 

dominio ou a injluencia dos grandes proprietarios. Nas cidades, 

4 
CARVALHO, Jose Murilo de, op.cit. p. 24. 

5 
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa - Referendo, plebiscito e iniciativa 

popular. Siio Paulo: Atica, 1998, p. 112. 
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um grande n:Umero de votantes era empregados p(lblicos 

controlados pelo gouerno"6. 

Alt!m disso, apesar de liberal, a Constitui9ao de 1824 desconsidera 

completamente a escravidao e, mesmo entre os individuos livres, institui a 

distin9iio entre cidadaos ativos e cidadaos inativos ou cidadaos simples7, onde 

OS primeiros sao possuidores de direitos civis e politicos e OS ultimos apenas de 

alguns direitos civis - por exemplo, nao podiam votar nas assembleias 

paroquiaiss "os criados da casa imperial que nao forem de galao branco e os 

administradores das fazendas rurais e fabricas•o. 

Situa9ao que piora a partir da reforma de 1881, que aprofunda as 

diferen9as entre cidadaos ativos e cidadaos simples: eliminou o primeiro tumo 

nas elei96es, proibiu o voto dos analfabetos e elevou a renda minima exigida de 

100.000 para 200.000 reis- fato de menor releviincia, pois era sabido que a 

exigencia de alfabetiza9ao constituia "barreira suficiente para impedir a 

expansao do eleitorado"lO. Ou seja, de uma so vez, o eleitorado foi reduzido em 

90%, o que permaneceu de forma ainda mais perversa na Constitui9ao de 

189111: 

6 CARVALHO, Jose Murilo de, op.cit. p. 25. 
7 Sobre a diferell\"1 entre o conceito atual de cidadania ativa e a n()9iio expressa na Constitui\'iio imperial 
de 1824, ver ponto "Cidadania ativa", nas pags. 115-116. 
8 A e1ei\'iio se realizava em dois turnos, sendo que "a massa dos cidadiios ativos" e1egia nas assemb1eias 
paroquiais "os eleitores de provincias e estes os representantes da na\'iio e provincia" (Constitui\'iio do 
Imperio, 1823: artigo 90). 
9 Constitui\'iio do Imperio, 1823: artigo 91. 
1° CARVALHO, Jose Muri1o de, op.cit. p. 44. 
11 Alem de reduzir o e1eitorado, a Constitui\'iio de 1891 restringiu a democracia fortual tambem ao 
eliminar todos os mecanismos de democracia setuidireta que estavam presentes na Constitui\'ilo do 
Imperio. Os que constavam das constitui\X)es estaduais foram retirados nas primeiras duas decadas do 
secwo XX (BENEVIDES, op.cit. p. 115). 
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"A exclusao dos analfabetos pela Constituit;iio republicana era 

particularmente discriminat6ria, pais ao mesmo tempo se retirava 

a obrigat;iio do governo de fornecer instrut;iio prirn.Oria, que 

constava do texto imperial. Exi.gia-se para a cidadania politica 

uma qualidade que s6 o direito social da educaqao poderia 

fornecer e, simultaneamente, desconhecia-se este direito»12. 

Assim, na primeira eleigii.o para presidente da Republica (1894), votara.m 

apenas 2,2% da populagao; "na ultima eleigao presidencial da primeira 

Republica (1930), quando o voto universal, incluido o feminino ja havia sido 

adotado na maioria dos paises europeus, no Brasil votou 5,6% dos habitantes". 

E, em 1945, votaram nas eleigoes presidenciais 13,4% dos brasileiros, 

"porcentagem s6ligeiramente superior a de 1872"13. 

Esta quase inexistencia de "povo politico", do ponto de vista da 

participagao eleitoral, porem, nao significa a inexistencia de nogoes de 

cidadania e muito menos ainda a inexistencia de participagao popular. Ja no 

inicio da Republica, desenvolveram-se e entraram em acirrada disputa por 

espago na sociedade varias concepgoes de cidadania: o conceito liberal, que era 

defendido pela elite civil republicana, que tentava, de todas as formas, 

restringir a democratizagao; o conceito positivista, que levava seus defensores 

a falarem em direitos socials e, ao mesmo tempo, a recusarem a agao politica 

que levaria a conquista destes direitos; a posigao dos anarquistas, que nao 

admitia a ideia de cidadania "a nao ser no sentido amplo de fraternidade 

universal", pois entendiam ser ilegitima a ordem politica estabelecida; e o 

12 
CARY ALHO, Jose Murilo de, 1987: 45. 

13 
CARVALHO, Jose Muri1o de, 1995:30-1. 
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conceito socialista democratico, que era o Unico a conduzir seus adeptos a 

proposta de "amplia<;ao dos direitos politicos e sociais dentro das premissas 

liberais",.. 

Quanto a participa<;ao popular, independentemente do criterio 

constitucional (de classifica<;ao dos cidadaos em ativos e inativos), as 

manifesta<;iies de carater politico sempre foram freqiientes, sendo 'os cidadaos 

profundamente atentos a aspectos do exercicio do poder que lhes afetava a 

vida cotidiana"15. Neste sentido, Maria do Carmo Carvalho16 explica que todas 

as mobiliza<;iies e movimentos sociais sao formas de participa<;ao popular; uma 

"participa<;iio conquistada", cujas formas 

" ... se diferenciam segundo as questoes reivindicadas, segundo as 

formas possiueis, definidas tanto pelos usos e costumes de cada 

epoca, pela experiencia hist6rica dos atores protagonistas, assim 

como pela maior ou menor abertura dos negociantes ao dialogo e a 

negociaqao"17. 

Essa participa<;iio ganha grande impulso nas primeiras decadas do 

seculo XX, quando, apesar de a classe operaria ser pequena e de recente 

forma<;ao, o movimento operario constituiu um progresso, sobretudo no que 

diz respeito aos direitos civis, pois lutava por direitos basicos, como o direito a 

manifesta<;iio e organiza<;iio, a escolha de um trabalho e a declara<;iio de greve. 

Lutou tambem por direitos sociais como o seguro contra acidentes de trabalho 

14 CARVALHO, Jose Murilo de, 1987: 64. 
15 CARVALHO, Jose Murilo de, 1987: 91. 
16 CARY ALHO, Maria do Canno A.A. Particip31'io social no Brasil hoje. Sao Paulo, Instituto POLIS, 

1998. 
17 

CARVALHO, Maria do CarmoA.A., op.cit. p. 8. 
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e aposentadoria e por uma legisla<;;ao trabalhista que regulasse o horario de 

trabalho, o descanso semanal e as ferias. 

Mas os direitos civis conquistados nao foram colocados a servi<;;o dos 

direitos politicos, porque predominava, de um lado, a posi<;;ao dos anarquistas 

(contrarios a qualquer rela<;;ii.o com o Estado) e, de outro, a posi<;;ii.o "de estreita 

coopera<;;ao defendida pelos amarelos"18• Nos dois casos, o impedimento a 

constru<;;ao da cidadania politica estava colocado. Quanto aos direitos sociais, 

nesta epoca "predominava um liberalismo ortodoxo, ja superado em outros 

paises, segundo o qual nao cabia ao Estado intervir nas rela<;;oes de trabalho 

nem promover a assistencia social"lo. 

Jose Murilo de Carvalho (1995) chama de "cidadania informal", "pre-

cidadania" ou "cidadania negativa" as formas de manifesta<;;ao externas aos 

mecanismos de representa<;;ao politica praticadas pela popula<;;ao durante os 

anos do Imperio e da primeira Republica, tais como: a Revolta dos Cabanos, 

nas provincias de Pernambuco e Alagoas em 1832; a Balaiada, no Maranhao, 

em 1838; a Cabanagem, iniciada no Para, em 1835; as revoltas nas provincias 

da Paraiba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do norte contra o sistema 

metrico estabelecido pelo governo e contra a forma de recrutamento para o 

servi<;;a militar; a organiza<;;ao da comunidade de Canudos, no interior da 

Bahia; o Contestado, no Parana; a revolta do vintem no Rio de Janeiro; a 

Revolta da Vacina, em 1904; e varias outras. Apesar, entao, de nao participar 

da vida politica oficial, a popula<;;ao tinha alguma no<;;ii.o do que deveria ser o 

dever do Estado e os direitos dos cidadaos. Sua atua<;;ao politica, no geral, se 

18 
CARVALHO, Jose Murilo de, 1995: 46. 

19 
CARVALHO, Jose Murilo de, 1995: 46·7. 
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fazia "como reac;ao contra o que considerava arbitrariedade das autoridades. 

Era, pode-se dizer, uma cidadania negativa•2o. 

2.2. "Cidadania regulada" 

0 conceito-chave para a compreensao do periodo seguinte (1930 a 1945) 

eo de "cidadania regulada", cunhado por Wanderley Guilherme dos Santos2I, 

que se fundamenta num "sistema de estratificac;ao ocupacional" definido em 

lei. 

Sao cidadiios todas aqueles membros da comunidade que se 

encontram localizados em qualquer uma das ocupa¢es 

reconhecidas e dejinidas em lei. A extensao da cidadania se faz, 

pois, via regulamentaqa.o de novas projissoes e/ ou ocupa{Xjes, em 

primeiro Iugar, e mediante ampliaqa.o do escopo dos direitos 

associados a estas projissoes, antes que por expansao dos 

valores inerentes ao conceito de membro da comunidade"22. 

No govemo Vargas, a cidadania define-se no interior de tres pariimetros: 

a regulamentac;ao das profissoes, a carteira profissional e o sindicato publico: 

"0 instrumento juridico comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania 

regulada e a carteira profissional que se toma, em realidade, mais do que uma 

evidencia trabalhista, uma certidao de nascimento civico"23. Assim, a 

associac;ao entre cidadania e ocupac;iio engendra os conceitos de marginalidade 

20 CARVALHO, Jose Murilo de, 1995: 50-63. 
21 SANTOS, Wanderley Gui1herme dos. Cidadania e justi~a: a politica social na ordem brasileira. Rio 

de Janeiro: Campus, 1994. 3' edi.ao. 
22 SANTOS. Wanderley Guilherme dos, op.cit. p. 68. 
23 

SANTOS, Wanderley Guilherme dos, op.cit. p. 69. 
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e de mercado informal de trabalho, "uma vez que nestas ultimas categorias 

ficaram incluidos nao apenas os desempregados, os subempregados e os 

empregados instaveis, mas, igualmente, todos aqueles cujas ocupac;oes, por 

mais regulares e estaveis, nao tenham sido ainda regulamentadas"24. 

Mais que isso: a relac;ao estabelecida por essa noc;iio de cidadania entre 

os individuos e o Estado seria "uma relac;iio de protec;iio, que remete as 

relac;oes entre paise fll.hos, nas quais se exige a obediimcia e a aquiesd~ncia" 2 s. 

Tratar-se-ia entiio de uma "cidadania filial". Porem, nos anos 30 e 40, e o 

Estado que ocupa toda a cena social: "E atraves dos canais criados e geridos 

pelo Estado que o cidadao consegue ser ouvido, ou ate mesmo e somente por 

esse meio que ele alcanc;a a possibilidade da fala"26. Neste contexto, lanc;ando 

mao do conceito de "estadania" - desenvolvido por Jose Murilo de Carvalho27 -

Duarte amplia a analise, caracterizando a relac;iio cidadao-Estado como 

"estadania filial regulada": 

•o trabalhador s6 e reconhecido quando sua fun¢.o/ ocupac;ao 

estiver regulamentada pelo Estado e ele se coloca sob sua 

protec;ao atraves da carteira de traballw. Sem risco de exagero, e 

possivel denominarmos globalmente a relac;ao dos trabalhadores 

com o Estado e vice-versa como uma estadania filial regulada, 

contemplando-se at as formulas nao excludentes da estadania, da 

'protec;ao' e da regulac;ao, atraves das quais o trabalhador e 

24 SANTOS, Wanderley Guilhenne dos, op.cit. p. 68. 
25 DUARTE, Adriano Luiz. Cidadania & Exclusao: Brasil 1937-1945. F1orian6polis (SC): Editora 

UFSC, 1999, p. 118. 
26 DUARTE, op.cit. p. 118. 
27 

CARVALHO, Jose Murilo de, !987: 50. 
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percebido e qualificado. A cidadania possivel era definida pelo 

Estado: fora dela estava a exclusao social"2B. 

Sobre o que Santos chamou de "sindicato publico", cabe lembrar, com 

Carvalho, que toda a legislac;:iio sobre sindicalizac;:iio, elaborada nas decadas de 

30 e 40, estabelecia que "as relac;:oes entre capital e trabalho deviam ser 

harmoniosas, e cabia ao Estado garantir essa harmonia, exercendo func;:oes 

reguladoras e de arbitragem•. Ou seja, o sindicato niio devia mais ter uma 

func;:iio reivindicativa e classista, devia serum "organismo de cooperac;:iio com o 

Estado"29. 

Apesar disso, o periodo 1930-1945 pode ser chamado de "a epoca dos 

direitos sociais", pois foi quando se introduziu no Brasil a maior parte da 

legislac;:iio trabalhista e previdenciaria, excluindo-se os trabalhadores rurais. 

Com isso, novamente foi invertida a ordem classica: o govemo introduziu o 

direito social antes do direito politico e OS trabalhadores foram incorporados a 

sociedade "mediante leis sociais, niio atraves de sua ac;:iio independente no 

ambito sindical ou politico"30, 

Esta anteposic;:iio dos direitos sociais teve como desdobramento o 

populismo, que significava um progresso, pois atraia as massas para a politica, 

mas colocava os cidadiios em uma posic;:iio de dependencia ante os lideres. Ou 

seja, por meio desta anteposic;:iio, os direitos (algo independente da atuac;:iio do 

28 DUAR1E, op.cit. p. 119. 
29 CARY ALHO, Jose Murilo de, 1995: 86. 
30 CARVALHO, Jose Murilo de, 1995: 91-2. 
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governo) passavam a nao ser direitos e sim "urn favor que reclamava gratidao e 

lealdade. Dai se originava uma cidadania incompleta e falseada"31, 

2.3. "Cidadania ativa" 

Mudanc;as significativas nesta situac;iio, do ponto de vista do conceito de 

cidadania, no entanto, terao inicio apenas na segunda metade do seculo, 

quando: 

"Apesar das rela{Xies de tutelae do atrelamento dos movimentos 

sociais promovidos tanto pelos politicos tradicionais e populistas 

como pelo 'centralismo democratico' do partido comunista, os anos 

50 e 60 sao marcados por intensa mobiliza{X)o social, que se 

expressa no movimento sindical, nas Ligas Camponesas e numa 

ampla reivindicaqao por 'reformas de base' de cunho democratico, 

popular e nacionalista"s2. 

Comec;a a surgir uma nova cultura participativa, contriiria a tendencia 

"de cupula" e de "vinculac;ao governista•, que caracterizava a maioria dos 

movimentos sociais anteriormente, destacando-se, neste contexto, a proposta 

de educac;ao popular de Paulo Freire. Tratava-se de uma "mobilizac;ao atraves 

da alfabetizac;iio", pois se entendia que a democracia continuaria sendo 

"parcial e seletiva" enquanto a maioria da populac;ao nao tivesse acesso ao 

direito de saber ler e escrever33. Como uma resposta, no plano educacional, "a 

31 
CARVALHO, Jose Murilo de, 1995: 93. 

32 
CARVALHO, Maria do Canno A.A., op.cit. p. 9. 

33 
FREIRE, Paulo. Educa~ii.o como pnitica da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 7" edi9iio, p. 

18. 
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necessidade de uma autentica mobiliza~ao democratica do povo brasileiro", sao 

organizados os "circulos de cultura", inicialmente no Nordeste, em 1962; 

depois, a partir da capacitac;;ao de milhares de coordenadores, estava prevista 

para 1964 a instala<;;ao de 20.000 circulos em todo o pais, que deveriam 

realizar dois milhoes de alfabetizac;;oes a cada tres meses. 0 que nao 

aconteceu, porque Paulo Freire foi acusado pelo govemo militar de disseminar 

"o germen da revolta"34, passando a proibir e reprimir a construc;;ao da 

cidadania ativa. 

"Os homens do povo que tomaram parte nos circulos de cultura 

fazem-se cidadaos politicamente ativos ou, pelo menos, 

politicamente disponiveis para a participa{:(i.o democrti:tica. Esta 

atualiza¢o politica da cidadania social e econiJmica real destes 

homens excluidos pelas elites tradicionais contem implica¢es de 

amplo alcance. E as elites foram as primeiras a percebe-las"35 • 

Nos anos 70, o Estado burocratico-autoritario destr6i os "espac;;os 

publicos e da cidadania tao custosamente construidos"36, fechando ate mesmo 

os mais precarios canais de negocia~ao ate entao existentes. Sem canais de 

interlocuc;;ao, emergem novos movimentos sociais. lniciativas populares surgem 

por todo o pais, "criando comites de luta contra a carestia, na decada de 

setenta, deslocando a luta do terreno da reivindica<;;ao salarial para o terreno 

das politicas publicas, atraves dos movimentos populares, criando milhares de 

34 FREIRE. Paulo, op.cit. p. 11. 
35 FREIRE, Paulo, op.cit. p. 18. 
36 CARVALHO, Maria do Carmo AA, op.cit. p. 9. 
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comites pela anistia e pela constituinte, as classes dominadas reinventaram a 

politica ... "37. 

Neste momento, quebrando a sequencia indicada por Marshall em 

relac;;ao ao estabelecimento dos direitos civis, politicos e sociais e enfrentando 

os desafios impostos pelas consequencias da alterac;;ao anterior do modelo 

"cronologico e logico" ocorrida no Brasil38, os chamados "novos movimentos 

sociais" lanc;;am-se em direc;;ao a todo tipo de direitos, tanto buscando a 

reconquista de direitos antigos, subtraidos a populac;;ao, como para a inscric;;ao 

legal de novos direitos. Com isso, passam a ocupar a agenda publica, 

"provocando a constituic;;ao da esfera publica"39 e garantindo, em resumo, o 

direito de cidadania. 

"Esses novos sujeitos constroem uma vigorosa cultu.ra 

participativa e autonoma, multiplicando-se por todo o pais e 

constituindo uma vasta teia de organiza¢es populares que se 

mobilizam em tomo da conquista e da amplia¢o de direitos, tanto 

os relativos ao trabalho como a melhoria das condi¢es de vida no 

meio urbano e rural, ampliando sua agenda para a luta contra as 

mais diversas discrimina¢es como as de genero e raqa"40• 

Exemplo expressivo desse novo jeito de fazer politica e a ac;;ao no sentido 

da superac;;ao do "populismo sindical" no meio operario nas decadas de 70 e 

37 OLIVEIRA, Francisco de. "Privatiza<;ao do pUblico, destitui<;ao da fala e anula<;ao da politica: o 
totalitarismo neoliberal". In OLIVEIRA, Francisco de e PAOLI, Maria celia (org.). Os sentidos da 

democracia: Politicas do dissenso e a begemoula global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, pp. 

64-65. 
38 CARVALHO, Jose Murilo de, 1995:11. 
39 CARVALHO, Maria do Carmo AA, op.cit. p. 10. 
40 CARVALHO, Maria do CarmoAA, op.cit. p. II. 
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80, assim como no inicio dos anos 90. Em Sao Bernardo do Campo (SP), as 

diversas formas de ac;;ao grevista dos metalurgicos (greve "ao pe da maquina", 

"operac;;oes tartaruga", greve "vaca brava•, greve "abelha") "destoam do padriio 

de ac;;ao sindical tipicamente populista, uma vez que exigem muita organizac;;iio, 

disciplina e autoconfianc;;a dos operarios"4I. Esta ac;;ao sindical - que nao so se 

desenvolve independentemente da tutela do Estado, mas se defronta com o 

Estado - desdobra-se na formac;;ao de um partido politico, o Partido dos 

Trabalhadores, cuja criac;;ao "representa um inicio de ruptura com a inercia 

partidaria propria do estatismo populista"42. 

A mobilizac;;ao democratica da sociedade brasileira (realizada por 

milhares de associac;;oes de bairros, ONGs, sindicatos e centrais sindicais, 

movimentos populares urbanos e rurais, associac;;oes profissionais de classe 

media, Pastorais sociais da Igreja Catolica, partidos politicos) culmina na 

organizac;;iio de diversas formas de influencia sobre a Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988, que redigiu a Constituic;;iio mais democratica de toda a 

historia do Brasil. A chamada Constituic;;ao "cidada" consagrou o principio da 

democracia semidireta (combinac;;iio de representac;;ao com formas de 

democracia direta) no paragrafo unico do seu primeiro artigo: "Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituic;;iio"43. E o artigo 14 estabelece as 

formas de participac;;ao popular direta: • A soberania popular sera exercida pelo 

sufriigio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

41 BOJTO JR. Annando .. 0 sindicalismo brasileiro nos anos80. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 63. 
42 

BOJTO JR op.cit. p. 62. 
43 BENEVIDES, op.cit. p. 130. 
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nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 

popular"44. 

A participa<;ao popular neste processo de reordenamento institucional e 

as lutas dos movimentos socials no decorrer dos anos 90 impulsionaram uma 

nova compreensao do conceito de cidadania, calcada na necessidade e 

possibilidade de tomar parte no poder de gestao dos rumos que a sociedade 

deve seguir: 

"Nao reivindicam apenas obter ou garantir direitos ja definidos, 

mas amplia-los e participar da gestao desses direitos, nao apenas 

ser incluidos na sociedade, mas participar da definit;(lo do tipo de 

sociedade em que se querem incluidos, participar da invenqao de 

uma nova sociedode"<s. 

Concretamente, na decada de 90, esta concep<;ao teve como 

desdobramento a constru<;ao do que passou a ser chamado de "espa<;os de co-

gestao" das politicas publicas46, com a institui<;iio dos Conselhos setorials (de 

Saude, Crian<;a e Adolescente, Assistencia social, Emprego, Seguran<;a PUblica 

e outros), com a implementa<;iio de "or<;amentos participativos" em muitos 

municipios, com a realiza<;iio de parcerias com o Estado e a iniciativa privada 

etc. 0 que implicou o desenvolvimento de "redes movimentistas" (formadas a 

partir de uma articula<;ao dos movimentos socials com ONGs, universidades, 

centros de pesquisa, entidades profissionals, 6rgaos de midia, empresas etc.) 

44 
Constitui.ao da RepUblica Federativa do Brasil, 1988, artigo !4. 

45 
CARVALHO, Maria do Carmo AA, op.cit. p. 12. 

46 
CARVALHO, Maria do Carmo AA, op.cit. p. 13. 
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com o objetivo de capacitar tecnica e politicamente as lideranc;;as populares 

para ocuparem os espac;;os de co-gestiio conquistados•7. 

Esta concepc;;ao de cidadania, que sera retomada no capitulo 4 (ponto 

4.3), desenvolve-se, no entanto, em disputa com outras concepc;;oes, num 

periodo em que tern Iugar no Brasil e no mundo o que Santos"" chamou de 

"crise do contrato social", cujas caracteristicas, causas e conseqilencias serao 

discutidas no proximo capitulo. 

47 CARVALHO, Maria do Carn10 AA, op.cit. p. 17. 
48 SANTOS, Boaventura de Souza, op. cit. 
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3. Crise e mudan9a paradigmatica 

A conceituac;:ao de cidadania neste fmal de seculo requer, alem de uma 

compreensao hist6rica, principalmente o empreendimento de uma reflexao 

sobre a crise paradigmatica que tern se evidenciado nas ultimas decadas: a 

crise do contrato socialt, tambem entendida como "desmodernizac;ao" ou 

"contramodernizac;:ao"2. 

A importancia de uma incursao neste ambito estii. no fato de tratar-se 

nao apenas de uma crise, mas de uma transic;ao paradigmatica - do contrato 

social para uma "contratualizac;ao individualista" - com conseqilencias diretas 

e decisivas sobre o exercicio da cidadania. 

3.1. Pre e p6s-contratualismo 

A crise do contrato social consiste, segundo Boaventura de Souza 

Santos, na predominiincia estrutural dos processos de exclusao sobre os 

processos de inclusao, sendo que a condic;ao de incluido fica reservada para 

grupos cada vez mais restritos. 0 que se desenvolve por meio de dois 

processos: 

• 0 p6s-contratualismo - " ... pelo qual gru.pos de interesses sociais ate 

agora incluidos rw contrato social sao dele excluidos sem qualquer 

1 Sobre o contrato social, ver paginas 40 a 42. 
2 SANTOS, Boaventura de Souza. "Reinventar a democracia: Entre o pre-contratualismo e o p6s
contratualismo". In OLIVEIRA, Francisco dee PAOLI, Maria celia (org.). Os sentidos da democracia: 
Politicas do dissenso e a hegemonia global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, p. 102. 
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perspectiva de regresso. Os direitos de cidadania, antes considerados 

inalieruiveis, sao-lhes confiscados e, sem estes, os excluidos passam 

da condi¢o de cidadaos a condi¢o de servos»3; 

• 0 pre-contratualismo - "bloqueamento do acesso a cidadania por 

parte de grupos sociais que anteriormente se consideravam 

candidatos a cidadania e tinham a expectativa fundada de a ela 

0 desenvolvimento destes dois processos e demonstrado no "Relat6rio 

Mundial sobre o desenvolvimento humano - 1998», elaborado pelo PNUD 

(Programa das Nac;;6es Unidas para o desenvolvimento) do Banco Mundial, 

atraves da comparac;;ao de dados das tres Ul.timas decadas. Neste relat6rio, pela 

primeira vez o PNUD utiliza o IPH-2, urn novo indicador de pobreza criado 

"para avaliar a escalada da exclusao no mundo desenvolvido"s. A existencia de 

urn "p6s-contratualismo" fica evidente quando o relat6rio indica que a pobreza 

atinge entre 7% e 17% da populac;;ao dos paises industrializados e que esta 

situac;;iio tern pouca relac;;ao com a renda media dos paises em questiio; ou seja, 

os Estados Unidos, por exemplo, "que figuram no topo da classificac;;ao dos 

paises industrializados segundo a renda media, sao tambem urn pais onde a 

pobreza hum ana e com urn". Em outras palavras, sub-consumo e miseria 

deixaram de ser caracteristicas apenas dos paises em desenvolvimento: 

3 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. pag. 96.0 mesmo fenomeno e denominado por Robert Castel de 
"vulnerabilidade de ap6s-prote¢es" (CAS1EL, Robert. As metamorfoses da questii.o social: Uma 
cronica do sallirio. Petr6polis: Vozes, 1998. Titulo original: Les metamorphoses de Ia question sociale. 
Tradn~ de Iraci D. Poleti), p. 593. 
4 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 96. 
5 

De acordo com VIDAL, Dominique. "Dans Je Sud, developpement ou regression?". Le Monde 
Diplomatique, octobre 1998, p. 26. Tradn.ao livre. 
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"De Jato, nos paises ricos, mais de 100 milhoes de pessoas 

suportam destino artt2logo. A esperaTl{Xl de vida de quase 200 

milhoes de individuos nao devera ultrapassar os 60 anos. Mais de 

100 milhoes nao tern moradia. E ao menos 37 milhoes esttio sem 

emprego, situa¢o freqilentemente sin6nimo de exclusao"6. 

Da mesma forma, a instalac;ao de um processo de "pre-contratualismo" e 

constatada nas estatisticas apresentadas pelo Relat6rio do PNUD, que 

demonstram, em relac;ao aos paises em desenvolvimento, os chamados paises 

do Sul, a atual insuficiencia do conceito de "menor desenvolvimento" e a 

necessidade de falar em regressao: 

"Nao menos de 100 paises- todos em desenvolvimento ou em 

transi¢o - tiveram um recuo economico serio no cu.rso dos ultimos 

trinta anos. Em conseqilencia, a rendo por habitante e inferior a 

que eles tinham M dez, quinze, vinte, trinta anos ( .. .) Entre 1995 e 

1997, apesar do crescimento espetacu.lar da renda de um grande 

ntlmero de Asiclticos, somente 21 paises em desenvolvimento no 

mundo viram seu PIB por habitante aumentar em pelo menos 3% 

ao ano - ritmo necesscirio para introduzir as condiqaes de um 

recu.o da pobreza"7. 

Outro dado, demonstrative do que se pode chamar de regressao, e o 

aumento da concentrac;ao de renda em escala mundial: "Em 1960, os 20% da 

populac;ao mundial que vive nos paises mais ricos tinha uma renda 30 vezes 

6 
VIDAL, op.cit. 

7 
VIDAL, op.cit. 
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superior ados 20% mais pobres. Em 1995, sua renda era 82 vezes superior"•. 

Enquanto isso, "na Africa subsaariana, o numero de pessoas sub-alimentadas 

mais que dobrou, passando de 103 milhoes em 1970 para 215 milhoes em 

1990"9. Ao mesmo tempo em que metade da humanidade situa-se abaixo da 

linha de pobreza - perto de tres bilhoes de pessoas vivem com menos de dois 

d6lares por dia e cerca de 1,3 bilhao vivem com menos de um d6lar por dia -, 

na outra ponta: 

" ... a fortuna das tres pessoas mais ricas do mundo ultrapassa o 

Produto Intemo Bruto (PIE) acumulado dos 48 paises em 

desenvolvimento mais pobres; a dos 15 mais ricos iguala-se a 

produ¢o de toda a Africa subsaariana; o patrimonio dos 32 mais 

ricos e superior ao PIE da Asia do Sul; os bens dos 84 mais ricos 

suplantam os da China com seus 1,2 bilhiio de habitantes•w. 

No Brasil, um acentuado processo de concentra<;ao de renda tem sido a 

marca das quatro Ultimas decadas. Apesar de todas as transforma<;oes 

economicas e na estrutura ocupacional pelas quais o pais passou no periodo, o 

perfil da apropria<;ao da renda se manteve semelhante ao de 1960; ou pior, 

agora ainda mais concentrado na cupula dos 10%, o que pode ser observado 

na tabela reproduzida a seguir: 

8 Segundo Ignacio Ramonet, que destaca pontos do Relat6rio do PNUD no editorial do jornal Le Monde 

Diplomatiqne de novembro/98, concluindo qne "a fome torna-se uma arma politica. De agora em diante 
niio hii fome gratuita. Uma verdadeira estrategia da fome e introdozida ... " (RAMONET, Ignacio. 
"Strategies de Ia faim". Le Monde Diplomatique, novembre 1998, p. 1. Tra~o livre). 
9 

VIDAL, op.cit. 
10 

VIDAL, op.cit. 
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Distribui9io de renda entre pessoas economicamente ativas 

com rendimento - Brasil- 1960/199011 

Ano 50% mais pobres 10% mais ricos 10% mais pobres 

1960 17,7 39,7 1,2 

1970 15,0 46,5 1,2 

1980 14,1 47,9 1,2 

1990 11,9 48,7 0,8 

Esse aumento no grau de desigualdade da distribuic;ao de renda tem seu 

impacto agravado com o crescimento do PIB a taxas menores do que 3%, nas 

decadas de 80 e 90. 0 que se desdobra numa situac;ao onde, mesmo ap6s o 

Plano Real, cerca de 35% da populac;ao continue abaixo da linha de pobreza12 e 

o indice de Ginil3 se mantenha maior do que 0,5 (em 1999, foi 0,575), como 

1% mais rico da populac;iio abocanhando 13,8% da renda total, e os 50% mais 

pobres ficando com apenas 13,5%14. 

3.2. "Lumpencidadania", "desftliafao" e individualismo 

0 modelo da contratualizac;ao social da modernidade capitalista colocou 

o trabalho, sob a forma de emprego assalariado, como a via de acesso a 

n Fonte: Gon¢ves, 1998, citado por MATIOSO, Jorge. 0 Brasil desempregado: como foram 

destruidos mais de 3 milhiles de empregos nos anos 90. sao Paulo: Funda9iio Perseu Abramo, 1999, p. 
11. 
12 RELATORIO POBREZA Relatiirio Final da Comissao Mista Especial destinada a estudar as 
causas estruturais e conjunturais das desigualdades sociais. Brasilia, DF: Congresso Nacional, 1999. 
13 0 indice de Gini mede a concenti:193o de renda- quanto mais essa taxa se aproxima de 1, mais 
concentrada e a renda. 
14 

IBGE, 2000. "Sintese de indicadores socials 99", publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica em 28/04/00. http://www.ibge.gov.br/ 



94 

cidadania, podendo-se falar, de acordo com Castel's em "sociedade salarial", 

pois as prerrogativas inseridas a partir do trabalho assalariado "acabaram por 

proteger, contra os principals riscos socials, alem dos trabalhadores e suas 

familias, os nao assalariados e mesmo a quase totalidade dos inativos"I6. 0 

que levou, ate o inicio dos anos 70, a um equilibria entre o economico e o 

social, que, apesar de "conflitual e fragil", garantia as condi<;;oes necessarias 

para a produ<;;ao das riquezas e "a prote<;;ao dos que as produzem"I7. 

Com a erosao crescente destes direitos, a partir do "efeito cumulativo do 

pre-contratualismo e do pos-contratualismo", de acordo com Boaventura 

Santos1s, ocorre a substitui<;;ao do estatuto de cidadania dos trabalhadores por 

um estatuto de "lumpencidadania" e, mals que isso, ha a emergencia de "uma 

subclasse de excluidos", que pode ser malor ou menor dependendo da posi<;;ao 

mals central ou mals periferica de uma determinada sociedade no sistema 

mundial. Isso porque, "para a grande maloria destes trabalhadores trata-se de 

uma passagem sem regresso, do contratualismo para o pos-contratualismo"; 

ou, em muitos casos, quando o estatuto de cidadania dos trabalhadores ja era 

precario, ha uma passagem direta do pre ao pos, parecendo que e do 

contratualismo para o pos-contratualismo apenas porque se faz um "manuseio 

retrospectivo de expectativas". Ou seja, ha um aprofundamento do processo de 

15 
CASTEL, Robert. "Le Monde du travail". Le Monde Diplomatique, septembre 1998, pp. 24-25. 

Tradu93o livre. Artigo publicado pelo jornal Le Monde Diplomatique, escrito por Robert Castel para uma 

obra coletiva, intitulada "0 mundo do Trabalho" e editada pela La Decouverte (Paris, outubro/98), sob a 

~ de Jacques Kergoat e Daniele Lienart. No texto, Castel contesta os autores que diagnosticam o fun 
do trabalho, mostrando como ele continua sendo "o modo de inser9l!o social dominante". Ao inves do fun 
do trabalho, Castel defende a existencia de uma "degrada~o" on metamorfose da sociedade salarial, tese 

sobre a qual discorre detalhadamente no livro "As metamorfoses da questiio social: uma cronica dos 

salanos", tambem citado na bibliografia. 
16 

CASTEL, Robert, "Le Monde du travail", op. cit. 
17 

CASTEL, Robert, "Le Monde du travail", op. cit. 
18 

SANTOS, Boaventnra de Souza, op. cit. p. 99. 
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exclusao, na medida em que e imposta a maioria dos trabalhadores que 

conseguem entrar ou retomar ao mercado de trabalho - em muitos paises -

uma inclusao segundo a 16gica da exclusao, quer dizer, sem quaisquer direitos; 

"e a falta de expectativas de melhoria futura impede que se considerem sequer 

candidatos a cidadania"19. 

Os termos "exclusiio" e "inclusao", no en tanto, apesar de passarem a ter 

uso corrente a partir da decada de 90, niio constituem consenso entre os 

autores. Castel chama a atenc;:iio para a necessidade de se tomar precauc;:oes 

em relac;:ao a palavra "exclusiio", entendendo que nao se trata de uma ausencia 

de rela<;iio social, pois "niio ha ninguem fora da sociedade, mas um conjunto 

de posic;:oes cujas relac;:oes com seu centro sao mais ou menos distendidas"20. 

Classificando os integrantes da sociedade atual em "excluidos", 

"vulneraveis" e "integrados", Castel argumenta que nao existe uma linha 

divis6ria clara entre essas situac;:oes, uma vez que os excluidos sao, 

geralmente, ex-vulneraveis e os vulneraveis sao ex-integrados, que se 

desestabibizaram e tiveram suas condic;:oes de trabalho e de vida precarizadas. 

Ou seja, as tres categorias constituem o todo da estrutura social. Neste 

contexto, o autor propoe o termo "desfiliados", em substituic;:iio a "excluidos": 

"Encontram-se desfiliados, e esta qualifica¢-o lhes convem melhor 

do que a de excluidos: foram des-ligados, mas contimtam 

dependendo do centro que, talvez, nunca foi tao onipresente para 

o conjunto da sociedade. E por isso que dizer que a questao 

19 SANTOS, Boaventura de Sonza. op. cit. p. 100. 
2° CASTEL, 1998a, p. 569. 0 autor descreve os ~excluidos" como: "antigos trabalhadores que se tomaram 
desempregados de modo doradouro, joveus que nilo encontranl emprego, popula9(ies mal escolarizadas, 
mal alojadas, mal cuidadas, mal consideradas etc". 
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suscitada pela invalidaqao de alguns individuos e de alguns 

grupos conceme a todo o mundo nao e s6 fazer apelo a uma vaga 

solidariedade moral, mas, sim, constatar a interdependencia das 

posi{:Oes trabalhadas por uma mesma dinamica, a do abalo da 

sociedade salarial"21, 

Este abalo, degradac;:ao ou metamorlose da sociedade salarial evidencia-

se como desdobramento da "quebra de hegemonia da condic;:ao de assalariado", 

situac;:ao a partir da qual o trabalhador obtinha "garantias e direitos, bem como 

o acesso ao consumo alem da satisfac;:ao das necessidades vitais"22. 

Em outras palavras, entendendo, com Castel, que "as protec;:iies 

decorrem da participac;:ao em coletivos• e que a promoc;:ao do salariado e 

tambem a promoc;:ao do individualismo23, a crise se instala quando se rompe o 

"fragil equih"brio" realizado pela sociedade salarial "entre a promoc;:ao do 

individuo e o pertencimento a coletivos protetores"24. 

Um "fragil equilibria" que foi possivel, ainda de acordo com Castel, com 

a promoc;:ao do que ele chama de "desindividualizac;:ao"2S (no periodo do 

contra to social), que colocou limites ao "individualism a de mercado", surgido 

no seculo XVI e consolidado com o apoio do liberalismo, no frm do seculo XVIII, 

atraves da revoluc;:ao industrial e politica26. Essa "desindividualizac;:ao• passa a 

ocorrer quando o trabalhador e inserido "em regimes gerais, convenc;:iies 

21 CASTEL, 1998a, p. 569. 
22 CASTEL, 1998a, p. 594. 
23 

Trata-se do periodo que foi tamrem o da "urbanizayao e do dominio da natureza pela tecnica, da 
promoyiio do mercado e do Jaicismo, dos direitos universais e da democracia" (CASTEL, 1998a, p. 594). 
24 

CASTEL, 1998a, p. 595. 
25 

Sabre o conceito de individuo, ver paginas 18 e 19. 
26 

Segundo Alan Fox, citado por Castel, o "individualismo de mercado" trabalha afigura de "um individuo 

senhor de seus empreendimentos, que persegue com obstinayiio sen prOprio interesse e e desafiador diante 

de todas as formas coletivas de enquadramento" (CASTEL, 1998a, p. 596). 
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coletivas, regulac;:oes publicas do direito do trabalho e da protec;:ao social". 

Assim, a sociedade salarial nao se constitui como uma sociedade de 

individuos, mas como 

"... um encaixe hierarquico de coletividades constituidas na base 

da divisao do trabalho e reconhecidas pelo direito. Ainda mais 

que, sobretudo nos meios populares, a vida extratrabalho e 

tambem estruturada pela participa¢o em espaqos comuniUirios, o 

bairro, os amigos, o boteco, o sindicato ... "27. 

A partir da decada de 70, comec;:a a se romper essa complexa articulac;:ao 

entre coletivos, protec;:oes e regimes de individualizac;:ii.o, havendo uma "diluic;:ii.o 

dos enquadramentos coletivos e dos pontos de identificac;:ao que valem para 

todos"28. 

Nas palavras de Bourdieu, desde entii.o, impoe-se o que pode ser 

chamado de •a essencia do neoliberalismo", ou seja, "urn programa de 

destruic;:ao met6dica dos coletivos", que, baseado na utopia neoliberal de urn 

mercado puro e perleito, visa "questionar todas as estruturas coletivas capazes 

de colocar obstii.culos a l6gica do mercado puro"; por exemplo, a nac;:ao, os 

grupos de trabalho (atraves da individualizac;:ao dos salarios e das carreiras em 

func;:ii.o das competencias individuais e a resultante atomizac;:ii.o dos 

trabalhadores), os coletivos de defesa dos direitos dos trabalhadores, 

sindicatos, associac;:oes, cooperativas e ate a familia29. 

27 
CASTEL, 1998a, p. 600. 

28 Segundo Castel, esta diluiQa.o nao se linrita as situa9Ces de trabalho (CASTEL, 1998a, p. 601). 
29 BOURDIEU, Pierre. "L' essence du neoliberalisme". Le Monde Diplomatique, mars 1998, p. 3. 
TraduQ§.o livre. Artigo onde o autor prop(le que o Estado (nacional ou supranacional), com a ajuda dos 

sindicatos, organize a elaboraQ§.o e a defusa do "interesse pUblico". 
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Uma "contratualizac;iio falseada" substitui, assim, segundo Boaventura 

Santos, aquela que foi fundada na ideia moderna do contrato social. Falseada, 

porque: 

JO trata-se de uma contratualiza{Xio liberal individu.alista, 

rrwldada na ideia do contrato civil, entre individuos e nao na ideia 

do contrato social entre agregaqijes coletivas de interesses 

divergentes"; 

2° - "0 Estado, ao contrt'irio do que se passa no contrato social, 

tern uma interven{Xio minima, de assegurar o cumprimento do 

contrato enquanto ele nao for denunciado, sem, no entanto, poder 

interferir nas condi¢es do que foi acordado"; 

3° - " ... a nova contratualiza{Xio nao tern qualquer estabilidade, 

podendo ser denunciada a qualquer momenta por qualquer das 

partes"; 

4°- " ... a contratualiza{Xio liberal nao reconhece o conjlito e a luta 

como elementos estruturais do combate. Pelo contrt'irio, substitui-

os pelo assentimento passivo a condi¢es supostamente 

universais consideradas incontomiiveis"3o. 

30 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 95. De acordo com o antor, o chamado consenso de 
Washington, por exemplo, se configura urn contrato social, porem apenas entre os paises centrais. "Para 
todas as outras sociedades nacionais, ele apresenta-se como urn conjuoto de comli9(ies inexoniveis de 
aceita<;ao acritica sob pena de implacavel exclusao. Sao essas condi9(5es inelutaveis globais que depois 
sustentam os contratos individnais de direito civil". 
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3.3. A au.tonomiza~iio e unicidade da tecnica 

Os processos descritos acima estao intimamente relacionados com o fato 

de o capitalismo ter se apossado "por completo" dos destinos da tecnologia, 

instalando-se o que Gilberto Dupas denomina de "autonomiza<;iio da tecnica 

com rela<;iio a valores eticos e normas morais defmidos pela sociedade". Para 

Dupas, a capacidade de gerar inovac;oes e saltos tecnol6gicos confere a ciencia 

atual uma "aureola magica e determinista que a coloca acima da moral e da 

razao" 31. 

0 problema de o saber atual estar a servic;o do capital e que este nao 

tem qualquer compromisso com o bem estar da popula<;iio, visando tao 

somente o retomo maximizado do seu investimento e, para isso, agindo sob o 

imperativo da competitividade. Ou, como explica Milton Santos: 

"Ontem, a tecnica era submetida. Hoje, conduzida pelos grandes 

atores da economia e da polttica, e ela que submete. ( ... ) 0 

imperativo da competitividade, uma carreira desatinada sem 

destino, e o apantlgio dessa dissocia9(1o entre moralidade e a9(1o 

que caracteriza a implanta9(1o em marcha da chamada 'nova 

ordem mundial', onde os objetivos humanos e sociais cedem a 

frente da cena, de.finitivamente, a preocupat;Oes secamente 

~ • "32 economwas . . . . 

0 discurso da competitividade toma, atualmente, segundo Milton 

Santos, o lugar ocupado pelo progresso no inicio do seculo e pelo 

31 DUPAS, Gilberto. "As tecnologias eo mito do progresso". 0 Estado de Sao Paulo, 06 de maio de 

2000, p. A-2. 
32 SANTOS, Milton, Tecnica, espa~o, tempo: globaliza~li.o e meio tecnico-cientffico informacional. 
Slio Paulo: Hucitec, 1997, pp. 24-25. 
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desenvolvimento no periodo p6s-guerra. 0 debate anterior, a respeito do 

progresso ou do desenvolvimento, no entanto, tinha um conteudo moral. A 

busca da competitividade, contrariamente, "parece bastar-se a si mesma, nao 

necessita de qualquer justificativa etica, como, alias, qualquer forma de 

violencia"33. 

Enquanto havia a divisao em dois blocos e alinhamentos mundiais 

antagonicos liderados pelos Estados Unidos e Uniao Sovietica, a triade 

liberdade-igualdade-fraternidade, que embasava politica e ideologicamente a 

sociedade capitalista, fomentava as promessas de que o desenvolvimento 

tecnocientifico iria permitir a inclusao progressiva de todos numa sociedade 

modema. Com o fun da utopia socialista, explica Laymert Garcia dos Santos, 

essas promessas esfumaram-se, "tomando a integra.;;ao na vida economica e a 

ascensao social cada vez mais problematicas"34. Em vez da sociedade do "eu e 

voce", prometida pelo progresso tecnocientifico, consolida-se essa do "ou eu ou 

voce"as. 

"A l6gica da sobreuivenci.a se agw;ou mais do que nunca com o 

aci.rramento da competiqao pelos recursos, pelo desenvoluimento 

tecnol6gico, pelos pastas de trabalho que a reestru:turaqao 

produtiva foi tomando cada vez mais escassos. 0 danuini.smo 

social legitimou e naturalizou o 'au eu ou voce', intensificando a 

33 
SANTOS, Milton, op.cit. p. 35. 

34 
SANTOS, Laymert Garcia dos. "Consumindo o futuro". Folba de Sao Paulo, Caderno mais! 27 de 

fevereiro de 2000, p. 6. 
35 

Cita<;ao de Buckminster-Fuller, feita por Laymert Garcia dos Santos. Op.cit. 
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luta pela sobreviueneia, agora ainda mais peruersa com a 

introdugao da quesl:iio da competencia tecnol6gica"36. 

Neste contexto, a partir da analise de Milton Santos, dois pontos se 

destacam: 

1. A unicidade da tecnica - pe1a primeira vez na historia da humanidade, 

um sistema tecnico se superpoe aos demais, unificando-se e tornando-

se mundialmente hegemonico por fon;a dos atores hegemonicos da 

economia, da politica e da cultura. "Esse e um dado essencial do 

processo de globalizao;;ao, processo que nao seria possive1 se essa 

unicidade nao houvesse"37 , pois e ela que conduz a unificao;;ii.o do espao;;o 

e do tempo em termos globais, ou, mais precisamente, a hegemonia de 

um tempo e de um espao;;o sobre os demais tempos e espao;;os; 

2. A consolidao;;ii.o de espacos do mandar e espacos do fazer - ha espao;;os 

da racionalidade (ciencia, tecno1ogia, informao;;ii.o) e ha outros espao;;os, 

"os espao;;os do obedecer"as. 

A unicidade da tecnica teve como precursor o chamado "imaginano da 

informatica" que, segundo Philippe Breton, foi constituido a partir da 

efervescencia de ideias ocorrida no periodo de 1942 a 194839, quando: 

36 
SANTOS, Laymen Garcia dos, op.cit. 

37 
SANTOS, Milton, op.cit. p. 43. 

38 
SANTOS, Milton, op.cit. p. 106. 

39 
0 primeiro computador colocado em funcionamento no mundo foi o Manchester MARK I, em junho de 

1948, na Inglaterra. Sua construc;lio foi iniciada em 1946, baseada nos principios do computador modemo, 

escritos por John Von Newman, a partir da aruilise dos limites da grande calculadora ENIAC (BRETON, 

Philippe. Hist6ria da infornuitica Sao Paulo: UNESP, 1991. Titolo original: Histoire de L'informatique. 

Traduc;lio de Elcio Fernat~, pp. 89-121). 
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• ... a comparaqao entre o cerebro e o computador e a uisao de uma 

sociedade ftd:ura radicalmente transformada pelas novas 

mclqui.nas logo irao fazer-se acompanhar da idei.a, caracteristica 

da informicti.ca, segundo a qual a l6gica e urn valor universal, um 

instrumento de compreensao do mundo tanto quanto de sua 

transformaqao"4o. 

Meio seculo depois, tem-se no que Dertouzos•t chama de "Mercado de 

Informa<;ao"42 o corolario do que Adorno e Horkheimer ja constatavam na sua 

Dialetica do Esclarecimento: "0 que nao se diz e que o terreno no qual a 

tecnica conquista seu poder sobre a sociedade e o poder que os 

economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade. A racionalidade 

tecnica hoje e a racionalidade da propria domina<;iio"43. 

Para Dertouzos, deixado por sua propria conta, devido a mecanismos 

intrinsecos, "o Mercado de Informa<;iio aumentara a brecha entre paises ricos e 

pobres, e entre pessoas ricas e pobres44". Da mesma forma, "abandonado a 

40 BRETON, op.cit. p. 164. 
41 DERTOUZOS, Michael L. 0 que sera: Como o novo mundo da Informa~ao transformara nossas 
vidas. sao Paulo: Companhia das Letras, 1997. Titulo original: What will be: How the new world of 
information will change our lives. Tradu\:iio de Celso Nogueira. Dertouzos e diretor do Laboratorio de 
Ciencia da Computa~o do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e colaborador da equipe do 
presidente Clinton na area de infraestrntora de informa~o. 
42 Para Dertouzos, o modelo do "Mercado de Info~o" e mais adequado do qne ode "Sociedade da 
Info~", pois nao acena com "expectativas irreais sobre o papel da info~o". 0 Mercado de 
Informa~o, segundo ele, abrange todas as atividades esperadas ou imaginadas na "era da info~o", 
tanto no plano fisico quanto no funcional. Trata-se de nm mercado comuuitlirio, onde as pessoas e 
computadores podem "comprar, vender e trocar livremente inforrna¢es e servi90s informliticos". Uma 
"reuuiao de pessoas, computadores, meios de comuuica~o, software e servi90s que serao engajados nas 
transac;Oes de informac;Oes interpessoais e interinstitucionais do futuro" (Dertouzos, 1997: 29 a 47). 
43 HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor W. Dialetica do esclarecimento: fragmentos filos6ficos. 

Rio de Janeiro: Zabar, 1985. Titulo original: Dialektik der Anfklilrung - Philosophische Fragmente. 
Copyright: 1944. Tradu~o: Guido Antonio de Almeida, p. 114. 0 livro "Dialetica do Esclarecimento: 
fragmentos filos6ficos" foi escrito em 1944. 
44 DERTOUZOS, op.cit. p. 303. 
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propria sorte", o Mercado de Informac;ao agravara a polarizac,;ao entre 

humanistas e tecnologos (humies e tecl'lies): 

"Se as tecnologias fisicas da Revolu¢.o Industrial foram 

responsaveis pela separa9(1o entre tecrwlogia e humanismo, enUi.o 

as tecrwlogias da infortn.aJ;ao, com seu carater virtual e 

despersonalizado, alem da aboli¢o da proximidade fisica, 

contribuirao mais ainda para aumentar a brecha"4s. 

Como soluc,;ao, no entanto, Dertouzos nao propoe freios ao mercado, 

nem o redirecionamento dos objetivos, da produc,;ao, da distribui<,;ao e do uso 

das inovac;oes tecnologicas. Pelo contrario, faz uma conclama<,;ao a caridade, 

como se ela fosse (ou exatamente porque ela nao e) o instrumento adequado e 

suficiente para influir na logica interna propria com a qual se movimenta o 

capitalismo: "os ricos precisam ajudar os pobres a conseguir acesso e usufruto 

das novas tecnologias, o que pode ser feito por meio de diversos programas de 

auxilio"46. 

No ponto relacionado a "reconciliac,;ao" entre humanismo e tecnologia, 

Dertouzos faz convergir toda a sua argumentac;ao para o que ele chama de 

"chegada da Era da unifica<,;ao". Mas nao indica quando nem de que forma 

essa "era" se viabilizara, fazendo novamente apenas conclamac;oes, por 

exemplo: "os humanistas deverao abrir mao de suas crenc;as esnobes sobre a 

subordinac,;ao da tecnologia e os especialistas em tecnologia precisarao 

45 DERTOUZOS, op.cit. p 386. 
46 DERTOUZOS, op.cit. p. 305. 
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esquecer seu desprezo pela irrelevancia dos objetivos e ensinamentos 

humanistas"47. 

Quante a consolida<;;ao dos "espa<;;os do mandar e espa<;;os do fazer", 

citada anteriormente, vale citar mais uma vez Dertouzos, que, do apice da 

piramide do poder global, lan<;;a ao mundo seus mandamentos (sem explicitar o 

que entende por democracia): 

"Um pais em busca de crescimento economico nao tera escolha 

numa economia globalizada, exceto participar. Grande parte do 

controle do Mercado de Informar;ao sera feito pelos paises 

industrializados ricos, que tambem se caracterizam pelo governo 

democratico. ( .. .) Por sua pr6pria natureza, como criar;ao dos 

paises industriais ricos e democraticos do mundo, o Mercado de 

Informar;ao servira como uma imensa propagadora de costumes e 

Mbitos democraticos, que os aspirantes a participar terao que 

adotar, se quiserem entrar no jogo"48. 

3.4. Espafos e tempos hegemiinicos 

A globaliza<;;iio nao e urn fenomeno do fmal do seculo XX. Como diz 

Octavio Ianni, "a rigor, a hist6ria do capitalismo pode ser vista como a hist6ria 

47 
DERTOUZOS, op.cit. p. 387. 

48 Dertouzos, op.cit. pp. 362-363. Falando sobre a possibilidade de urn "Grande Irmao", atraves do 
Mercado de Informa<;Oes, exercer "urn controle insidioso sobre nossas vidas", o autor faz urn discurso 
contradit6rio, pois, ao mesmo tempo em que diz "por sua propria defini,;io, o controle distribuido pelas 
pessoas que usam o Mercado de Infofllla93:o se op(ie ao controle centralizado de urn Grande Irmao", 
revela, com naturalidade, que este sera urn veiculo apropriado para a propaga,;io dos costumes e h3bitos 
de alguns paises. 
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da mundializa<;ao, da globaliza<;ao do mundo. Um processo historico de larga 

dura<;ao, com ciclos de expansao e retra<;ao, ruptura e reorienta<;ao"49. 

Tambem nao se trata de algo inerente a pos-modernidade. Pelo 

contrario, segundo Gabriele Muzio, "representa a realiza<;ao acabada e a 

perfei<;ao do projeto de modernidade e de seu paradigma de progresso"so. Isso 

porque um dos conceitos presentes no cora<;ao do processo de globaliza<;ao e o 

conceito de escalaSl e, apresentando a perspectiva local como inferior e 

retrograda em rela<;ao a perspectiva global, consegue-se "fortalecer a 

instaura<;ao de um codigo uni.ficado de comportamento humano•, o que 

possibilita a realiza<;ao plena da economia de escala e do modelo econ6mico: 

"Fica claro que a escala nao poderia ser melhor ou maior do que 

sendo global e e somente neste nivel que sua primazia e 

universalidade sao jinalmente ajirmadas, junto com a certeza de 

que jamais poderia surgir alguma alternativa uiavel ao sistema 

ideologicamente dominante fundado no livre mercado, dada a 

ausencia de qualquer cultura ou sistema de pensamento 

alternativo•s2. 

49 IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Ci~o brasileira, 1999. s• edi\'fu>, p. 55. 
Trata-se da s• edit,:a.o do livro escrito por Ianni em 1992. 0 autor usa os termos "mundializa<,:a.o" e 
"globalizac§:o" indiscrirninadamente, como sinOnimos. 
5(J MUZIO, Gabriele. "A globalizat,:a.o como o estaglo de perfei\'fu> do paradigma modemo: uma estrategia 
possivel para sobreviver a coerencia do processo". In OLIVEIRA, Francisco dee PAOLI, Maria Ct\lia 
(Org.). Os sentidos da democracia: Politicas do dissenso e a hegemonia global. Petr6polis: Vozes; 
Brasilia: NEDIC, 1999, p !39. 
51 De acordo com Muzio, o conceito de escala "esta relacionado a no<,:a.o das economias de escala ou dos 
crescentes retomos a escala, por meio do qual se assevera que, quanto maior a escala, ou seja, a dimenslio 
da prodo<,:a.o ou das quantidades prodozidas, maior sera a eficiencia total e mais baixos seriio os custos. 
Este eo principal pressuposto com base no qual cresceu a indUstria moderna" (MUZIO, op.cit. p. 136). 
52 MUZIO, op.cit. pp. 138-139. 
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Ha, no entanto, alguns aspectos, ligados ao carater tecnol6gico do 

processo de globalizac;iio em curso neste final do seculo XX, que se desdobram 

em fen6menos pertencentes ao ambito do que vem sendo chamado aqui de 

crise do contrato social. 

Segundo Milton Santos, os sistemas tecnicos, que eram regionais ou 

locais e, portanto, numerosos, unificaram-se num sistema mundial, ainda que 

"sua distribuic;iio geogriifica seja, como antes, irregular e seu uso social seja, 

como antes, hieriirquico"53. Esta unicidade da tecnica, por sua vez, e 

impulsionada por outra unificac;iio, a da mais-valia: 

"Quando apresentavam tra90s semelhantes nao havia 

contemporaneidade entre eles, e muito menos interdependenci.a 

funcional. Por outro lado, a impulsao que recebem esses conjuntos 

tecnicos atuais (ou suas fraroes) e unica, vinda de uma s6 fonte, a 

mais-valia tornada mundial ou mundializada, por intermedio das 

firmas e dos bancos internacionais"s•. 

Assim, a partir de um sistema tecnico hegemonico, ha a unificac;iio do 

tempo e do espac;o, que se tornam globais. Ou seja, para Milton Santos, niio ha 

a extinc;ao do espac;o em conseqilencia da acelerac;iio do tempo (como defende 

Paul VirilioSS): tempo e espac;o apenas mudam de qualidade56. 

Os lugares se unificam por conta da convergencia de momentos que se 

da, atualmente, com a possibilidade de comunicac;iio imediata, simultiinea; 

53 
SANTOS, op.cit. p. 42. 

54 
SANTOS, Milton, op.cit. p. 125. 

55 VIRILIO, Paul. "Urn monde surexpose: fin de I' histoire, on fin de Ia geographie?". Le Monde 
Diplomatique, aoftt 1997, p. 17. Tradu~ livre. 
56 

SANTOS, Milton. op. cit. p. 41. 
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diferentemente do que ocorreu na hist6ria vivida pelo homem durante 

milenios, que foi "a hist6ria dos momentos divergentes, a soma dos aconteceres 

dispersos, disparatados, desconexos"s7. E, a partir da intercomunicac;;ao entre 

os lugares (assim como da "instaurac;;ao de um c6digo unificado de 

comportamento humano•ss, necessario aos objetivos da economia de escala 

mundial), o espac;;o se toma ii.nico, se globaliza. Isso ocorre tanto em func;;ao de 

existirem relac;;oes entre todos os lugares - que "se diferenciam e se 

hierarquizam porque sao todos mundiais" - como em func;;ao do fato de que 

"cada lugar, nao importa onde se encontre, revela o mundo"s9. 

Assim como os lugares se hierarquizam, desdobrando-se na instalac;;iio 

do que Milton Santos chama de "espac;;os hegemonicos• - lugares "da produc;;ao 

e das trocas de interesse mundial no nivel mais alto, lugares em que se exerce 

um tempo mundial e onde se instalam as forc;;as reguladoras da ac;;ao dos 

demais lugares• -, tambem OS tempos se hierarquizam, nao havendo, portanto, 

um tempo mundial ii.nico (o da acelerac;;ao, da velocidade tecnol6gica), mas 

tempos hegemonicos e tempos hegemonizados: 

•o tempo se cia pelos lwmens. 0 tempo concreto ®s homens e a 

temporaliza¢o prcitica, movimento do Mundo dentro de cada qual 

e, por isso, interpreta¢.o particular d1> Tempo por cada grupo, 

cada classe social, cada individuo60. ( ... ) E o chama® tempo 

mundial e da® pelas possibilidades mundiais concretamente 

existentes e pelas possibilidades mundiais efetivamente 

57 SANTOS, Milton. op.cit. p. 43. 
58 MUZIO, op.cit. p. 139. 
59 SANTOS, Milton. op.cit. p. 43. 
60 SANTOS, Milton. op.cit. p. 83. 
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utilizadas pelos atores hegemonicos. Os demais tempos sao 

subalternos"61. 

Com a consolidac;:iio destes espac;:os e tempos hegemonicos, situada no 

nivel global, em estreita relac;:iio (de supremacia) com o nivel local, o espac;:o-

tempo nacional estatal perde primazia. Como observa Boaventura de Souza 

Santos, a compatibilidadefarticulac;:ao entre os varios ritmos e temporalidades 

(a temporalidade judicial, a da seguranc;:a social, a da memoria historica 

nacional etc.) que compoem o espac;:o-tempo nacional fica cada vez mais 

problematica "porque e diferente o impacto produzido em cada uma das 

temporalidades pelo espac;:o-tempo global e local"62. 

Esta desarticulac;:ao e favorecida por dois outros fenomenos talvez mais 

importantes: a redefinic;:iio do papel do Estado e a perda de centralidade do 

Estado-nac;:iio. 0 papel do Estado - que, durante a maior parte deste seculo, foi 

o de proteger a economia nacional das forc;:as extemas, visando garantir o bem 

estar dos seus cidadiios - passa a ser o "de adaptar a economia nacional as 

exigencias da economia mundial"63. Segundo Ianni, "os dilemas do contrato 

social recolocam-se outra vez, de forma nova", a partir da nova configurac;:iio 

historica: 

a e essencial dar-se conta pelo menos das conseqilencias 

centrais da globalizat;ao: em primeiro Iugar, da maneira pela qual 

os processos de interconexao economica, politica, legal e militar, 

entre outras, estao modificando por cima a natureza do Estado 

61 
SANTOS, Milton. op.cit. p. 47. 

62 
SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 93. 

63 
Cita9§o de Robert W. Cox, no artigo "Globalization, Multilateralism and Social Change", feita por 

IANNI, op.cit. p. 23. 
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soberano; em segundo Iugar, da maneira pela qual os 

nacionalismos locais e regionais estao erodindo os Estados-naqao 

por baixo; e, em terceiro Iugar, da maneira pela qual a 

interconexao global cria cadeias de decisoes poltticas e resultados 

interligados entre os Estados e seus cidaddos que alteram a 

natureza e a dinamica dos pr6prios sistemas politicos 

3.5. Totalttarismo neoliberal 

Sob a aparencia do contrato social reemergem, atualmente, relac;;oes 

marcadas por principios pre-modemos, segundo Boaventura de Souza Santos: 

"a nova contratualizac;;ii.o configura a reemergencia do status, ou seja, dos 

principios de ordenac;;ii.o hierarquica pre-modema, onde as condic;;oes das 

relac;;oes sociais estavam diretamente ligadas as posic;;oes das partes na 

hierarquia social"6s. Nii.o e, porem, um simples regresso ao passado66: 

"0 status e agora apenas o efeito da enorme desigualdade de 

poder economico entre as partes no contrato individual e na 

capacidade que tal desigualdade dit a parte mais forte para impor 

sem discussdo as coru:liqoes que lhe sao mais favort'iveis"67• 

64 David Held, citado por IANNI, op.cit. p. 112. 
65 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 95. 
66 Sobre a cidadania configurada pelo direito feudal, ver p. 30. 
67 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 96. 
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Isto se da, de acordo como autor, dentro de um quadro de rompimento 

dos "dispositivos operacionais" do contrato social (decorrente do chamado 

consenso liberal), ou seja, a partir: 

a) da dessocializacao da economia (a socializa~ao da economia se deu 

atraves do "reconhecimento progressivo da luta de classes" como 

instrumento de transforma~ao do capitalismo, tendo este percurso 

historico momentos decisivos - como a regula~ao do tempo e das 

condi~oes de trabalho, a cria~ao de seguros sociais obrigat6rios e de 

seguran~ social, o reconhecimento da greve, dos sindicatos e da 

negocia~o e contrata~ao coletiva - e aceitando o desempenho de um 

papel central por parte do Estado e dos sindicatos68); 

b) da despolitizacao do Estado (a politiza~ao do Estado aconteceu com a 

expansao da sua capacidade reguladora, o que aconteceu, nas 

sociedades capitalistas, atraves da implementa~ao do "Estado-

providencia no centro do sistema mundial" e do "Estado 

desenvolvimentista na periferia e semiperiferia do sistema mundial"69); 

c) e da desnacionalizacao da identidade cultural (esta nacionaliza~ao foi "o 

processo pelo qual as identidades m6veis e parcelares dos diferentes 

68 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. pp. 88-89. Segundo o autor, "a materialidade normativa e 
institucional em que se traduziu a socializac;iio da economia esteve a cargo do Estado, mediando os 
conflitos, reprimindo os trabalhadores ate a ponto de extorquir consensos repressivos". 
69 SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 89. 0 autor explica que a democracia esteve desde o inicio 
vinculada a socializac;iio da economia, pois "a tensiio entre capitalismo e democracia e constitutiva do 
Estado modemo e a legitimidade deste, maior ou menor, esteve sempre vinculada ao modo mais ou menos 
equilibrado como resolveu esta quest§o". Grau zero de legitimidade: facismo (rendic;iio total da 
democracia diante da acumulac;iio do capitalismo). Grau m3ximo: conversao da tensiio entre capitalismo e 
democracia "num circulo virtuoso em que cada um deles prospera aparentemente na medida em que os 
dois prosperam conjuntamente", por exemplo, Estados-providencia desenvolvidos na Europa do Norte e 
Canadii. 
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grupos sociais"7o firmaram-se tendo como referenda o espa<;o-tempo 

nacional). 

Nos paises da periferia e semiperiferia do sistema mundial, estes 

processos nii.o vieram, no entanto, retirar as bases de uma situa<;ii.o 

efetivamente estabelecida; apenas agravaram um quadro que sempre foi de 

grande precariedade, pois a contratualiza<;ii.o nestes locais nunca chegou a se 

instalar, a nii.o ser de forma limitada e inconstante: 

" ... a ecorwmia foi socializada em pequerws ilhas de irwlusao que 

passaram a existir em vastos arquipelagos de exclusao; a 

politiza¢o do Estado cedeu freqilentemente a privatizayao do 

Estado e a patrimonializaqao da dominaqao politica; a identidade 

cultural nacionalizou muitas vezes aperws a caricatura de si 

mesma"71. 

Este e o caso do Brasil, onde a precariza<;ii.o do que ja era precano pode 

ser observada na distribui<;ii.o dos trabalhadores •por posi<;ii.o na ocupa<;ii.o", 

por exemplo, apenas 59% dos trabalhadores tinham carteira assinada em 1989 

e, em 1999, essa porcentagem baixou para 44,7%; ao mesmo tempo, a 

porcentagem de trabalhadores sem carteira assinada (sem direitos 

trabalhistas), que era de 18,4%, em 1989, subiu para 26,9% em 1999, assim 

como a porcentagem dos chamados informais (por conta propria), que passou 

de 17,7%, em 1989, para 23,5% em 199972. 

70 
SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 89. 

71 
SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. pp. 90-91. 

72 Distribui<;ao dos ocupados por posi<;ao na ocupa<;ao. Total regiiies metropolitanas- jnn./1999. Fonte: 
PME/IBGE, cita<;ao feita por MATTOSO, op.cit. p. 15. 
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Em rela<;:ao ao Estado e ao exercicio da cidadania, Francisco de Oliveira 

reconstitui a forma<;:ao da sociedade brasileira a partir da interpreta<;:ao feita 

por diversos autores, chegando a conclusao de que todo o processo foi um 

"complexo de violencia, proibi<;:ao da fala, mais modemamente privatiza9<lo do 

publico ... "; em resumo, de silenciamento e anula<;:ao da constru<;:ao politica 

que as classes dominadas sempre tentaram realizar"73. Para Oliveira, entre 

outros componentes deste processo, destaca-se a "incompatibilidade radical 

entre domina<;:ao burguesa e democracia", decorrendo da a<;:ao das classes 

dominadas, quase por inteiro, "o esfor<;:o de democratiza<;:ao, de cria98.o de uma 

esfera publica, de fazer politica"74. Esfor<;:o inumeras vezes anulado sob a 

busca do "consenso imposto", que encontra atualmente, em Femando 

Henrique Cardoso, expressao sem igual na historia: 

"A anna da desmoralizaqao da fala, do discurso, tern sido uma 

das tonicas mais presentes no governo FHC. Sua arrogancia em 

nomear como ignorantes, atrasados, burros, neobobos, todos os 

que se opoem a seus metodos, nao tern metro objetivo: a anulaqao 

da fala e, atraves dela, a dest:ru:i¢o da politica, a fabricaqao de 

um consenso impasto, ao modo das ditaduras"7s. 

Para Ignacio Ramonet, o paradoxo da mundializa<;:ao expressa-se no fato 

de ela dissimular, "por tras da aparencia de uma modernidade pas-industrial e 

73 OLIVEIRA, Francisco de. "Privatizac;3o do pUblico, destituic;3o da fala e anula<;ao da politica: o 
totalitarismo neoliberal". In OLIVEIRA, Francisco de e PAOLI, Maria CClia (org.). Os sentidos da 
demoeracia: Politicas do dissenso e a begemonia global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, p. 
59. 
74 OLIVEIRA, op.cit. p. 60. Segundo o autor, neste contexto a politica deve ser entendida dentro da 
concepc;3o de Ranciere: "ada reivindicac;3o da parcela dos que nllo rem parcela, ada reivindicac;3o da fala, 
que e, portanto, dissenso em relac;3o aos que tern direito as parcelas, que e, portanto, desentendimento em 
relac;3o a como se reparte o todo, entre os que rem parcelas ou partes do todo e os que nada tern". 
75 OLIVEIRA, op.cit. p. 80. 
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informatizada", uma evolU<;;ii.o politicamente "reacionaria" com "o 

desmantelamento progressivo das conquistas democraticas, o abandono do 

contrato social europeu, o retomo - sob o pretexto de 'adapta<;ii.o' e de 

'competitividade'- ao capitalismo primitivo do seculo XJX"76. Segundo ele, isto 

se da com a imposi<;ii.o de uma nova versii.o de totalitarismo: 

"Ha pouco tempo, denominava-se 'regimes totalittirios' os que 

tinluzm partido unico, Tlii.o admitiam qualquer oposi¢.o organizada 

e, em nome da razao de Estado, negligenciavam os direitos da 

pessoa; alem disso, neles, o poder politico dirigi.a soberanamente 

a totalidade das atividades da sociedade dominada. A esses 

regimes, caracteristicos dos anos 30, sucede, neste final de 

seculo, outro tipo de totalitarismo, 0 dos 'regimes globalitarios'. 

Apoiando-se nos dogmas da globalizat;ao e do pensamento unico, 

Tlii.o admitem qualquer outra politica econiimica, negligenciam os 

diretos sociais do cidadao em nome da razao competitiva e 

abandonam aos mercados jinanceiros a dire¢.o total das 

atividades da sociedade dominada"77. 

Nii.o e sem razii.o, entii.o, que uma das vertentes do consenso liberal e o 

que Boaventura de Souza Santos chama de "consenso do primado do direito e 

dos tribunals"; ou seja, dada a total prioridade a propriedade privada e as 

rela<;oes mercantis, necessita-se de um novo quadro juridico e da destina<;ii.o 

de urn papel central aos tribunals: "o marco politico da contratualiza<;ii.o social 

76 RAMONET, Ignftcio. Geopolitica do caos. Petr6polis, RJ: Vozes, 1998. Titulo do original: 
Geopolitique du chiios. Tradu~o: Guilherme Joiio de Freitas Teixeira, p. 54. 
77 RAMONET, op.cit. p. 57. 
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deve, pois, ceder o lugar ao marco juridico e judicial da contratualizagao 

individual"7s. Ou, como defendia Locke, constitui-se um poder govemamental 

com natureza essencialmente judicial79. 

Assim, ao mesmo tempo em que ha, de acordo com Maria do Carmo 

A.A.Carvalho, uma progressiva destituigao de direitos (principalmente dos 

direitos trabalhistas, do direito ao trabalho e dos direitos sociais) e a 

"deslegitimagao das formas de organizagao e participac;ao social"so, ha o 

repasse das responsabilidades, por parte dos govemos, as instancias locais, ao 

mercado e a sociedade, promovendo nao o fortalecimento da cidadania, mas o 

retomo aos favores e a caridade. Ou, em busca de legitimidade do sistema 

socioeconomico, politico e cultural, promovendo uma intensa manipulac;ao do 

conceito de cidadania, um "significado neoliberal de cidadania" e uma "disputa 

velada de significados•st no interior da sociedade - o que sera discutido no 

capitulo a seguir. 

78 
SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 99. 

79 Sobre o pensamento de Locke, ver pp. 39-42. 
8° CARV AU:IO, Maria do Carn10 AA, op.cit, p. 26. 
81 

CARV AU:IO, Maria do Carmo AA, op.cit, pp. 26-27. 
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4. Concepqoes atualmente em disputa 

As diversas concepc;;oes de cidadania, atualmente presentes no interior 

da sociedade, podem ser apreendidas a partir do conceito de projeto 

indentificat6rio, que, segundo Sonia Maria Rummert, consiste em "um 

conjunto de proposic;;oes que se apresentam como um modelo, carregado de 

positividades, com o qual e necessiuio identificar-se para assegurar a inserc;;ao 

exitosa, individual ejou coletiva, em um dado momento hist6rico" 1. Trata-se 

de uma formulac;;ao construida "por aqueles que possuem ou pretendem 

conquistar a hegemonia sobre grupos, classes ou sobre a totalidade social", 

sendo que, para tomar-se hegemonico, o projeto identificat6rio precisa ser 

acolhido "pelo outro (individuo ou grupo)" e isto so ocorre se ele apresentar-se 

como algo factivel. 

"Essa formulat;iio inicial e con.struida a partir de diversos 

elementos, entre os quais os que provem da concep¢o de mundo 

daqueles a quem o projeto visa a atingir, e que sao apropriados e 

re-signi.ficados. Num segundo momenta, os destinatarios que a ele 

aderem transformam-se em rwvos enunciadores do projeto 

original, passando de destinattirios a identificantes e 

1 RUMMERT, Sonia Maria. "Projetos identificat6rios: em disputa, os sonhos e a identidade do 
trabalhador".Jn Democracia Viva Rio de Janeiro: ModemaJIBASE, n• 4, nov. 1998, p. 8. Trata-se de urn 

conceito formulado por Aulagnier, 1985 e Mendon.;a, s.n.b, citados pe1a autora. 
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contribuindo, de forma deci.siva, para sua dissemina{:tio no tecido 

De acordo com a autora, um aspecto fundamental e o fato de as 

aspira<;oes identificatorias investirem no futuro, "mas num futuro particular, 

no qual nao cabe a ideia de retomo ao passado"3. 

Neste contexto, dois amplos projetos identificatorios se colocam 

atualmente: o que tern a sua matriz discursiva centrada no projeto neoliberal e 

o que se inscreve em um projeto de sociedade antag6nico ao capitalismo. Mais 

ou menos afinadas com um ou com outro destes projetos (ou contendo 

elementos de um e de outro) situam-se varias no<;oes de cidadania, entre as 

quais: 

4.1. 0 conceito neoliberal 

A concep<;iio liberal de cidadania, surgida com a cidade medieval4 e 

fundamentada teoricamente, no seculo XVII, por Thomas Hobbes e John 

Lockes, reemerge6 com for<;a nas ultimas decadas do seculo XX, periodo 

analisado no ponto anterior como sendo de crise do contrato social, de 

arrefecimento do coletivo e reedi<;ao do individualismo. E esta e a principal 

caracteristica tanto do conceito liberal de cidadania como do neoliberal: a 

2 
RUMMERT, op.cit. p. 9. 

3 RUMMERT, op.cit. p. 8. 
4 

Tal como descrita por Max Weber- ver pagina 36. 
5 

Sobre o que defendiam Hobbes e Locke, ver paginas 39 a 42. 
6 

Nao se trata, segundo Ianni, de uma simples replica do liberalismo classico, mas de uma versao ampliada 
(global) do nucleo de seu ideano, "agora sob a egide das muitinacionais, corpora9(ies, conglomerados, 

organiza9(ies pouco localitiveis, no sentido de que estao em mnitos lugares e ils vezes operam a margem 
de institni~s, c6digos, estatutos ou constitni9(jes nacionais" ( IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio 
de Janeiro: Civiliza~o brasileira, 1999. s• edi~o. Copyright: 1992, p. 140). 
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primazia da identidade do Eu sobre a identidade do Nos. Atribui-se um valor 

elevado a singularidade, aquilo que distingue a pessoa em rela.;;ao ao conjunto, 

a autonomia, a capacidade de reger-se a si proprio7. Ou seja, cada um pode e 

deve "agir de acordo com seus desejos e potencialidades, sendo o Unico limite a 

propria capacidade de vencer"s. 

Ao individualismo junta-se uma segunda caracteristica, tambem 

fundamental a concep.;;ao neoliberal: a competi.;;ao, competitividade ou 

capacidade de superar as demais pessoas. Aliados, individualismo e 

competitividade significam a garantia de acessar o futuro desejado "aqui e 

agora", ao contrario da valoriza'i(ii.o da solidariedade e da participa.;;ao em 

coletivos ou lutas sociais que tradicionalmente oferecem apenas a possibilidade 

de se chegar (um dia) ao futuro desejado. Ou nao oferecem a possibilidade de 

se chegar a lugar algum, pois, do ponto de vista neoliberal, o acesso a 

cidadania esta condicionado a incorpora.;;ao dos "novos valores de uma 

sociedade que superou as ideologias e os antagonismos estruturais de classe", 

portanto, de uma nova percep.;;ao da realidade, a partir da qual o individuo 

deve "deixar de considerar-se um agente politico para tomar-se um agente 

economico, um consumidor, individuo vencedor nos processos competitivos"9. 

Em outras palavras, nesta concep.;;ao, a logica do mercado nao so 

predomina como deve ser o eixo estruturador de todas as rela.;;oes, sejam 

socioeconomicas no nivel macro, sejam interpessoais; estruturador do processo 

de constru'i(ii.o da identidade social de cada individuo. E a logica do forte e 

7 EUAS, Norbert A sociedade dos iodividuos. Lisboa: Dom Quixote, 1993. Titulo do original: Die 
Gesellschaft Der iodividuen. Traduc;iio de Mario Matos, pp. 178-184. 
8 RUMMERT, op.cit. p. 10. 
9 RUMMERT, op.cit. p. 12. 
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capaz vencendo o fraco e mediocre. E o que fundamenta a noc;ao de que o 

acesso ao mercado (de trabalho e de bens materiais e simb6licos) - que, nesta 

concepc;ao, significa acesso a cidadania - •e, tao-somente, uma questao de 

merito e destina-se aqueles que sao, efetivamente competentes e capazes"lD. 

Para os demais, excluidos por sua propria culpa (incapacidade individual de 

obter sucesso), destina-se a caridade. 

Mas, se a concepc;ao neoliberal simplesmente negasse o conceito 

modemo de cidadania, os grupos hegemonicos perderiam a legitimidade. 

Entao, usa intensamente a palavra cidadania, manipulando o conceito de 

forma a re-significar cada uma de suas dimensoes": 

1. Na dimensao civil da cidadania, coloca a liberdade individual e o direito 

a propriedade acima de quaisquer outros aspectos (como a liberdade de 

expressao, de organizac;iio ... ), dando visibilidade apenas a estes dois 

pontos, de forma interligada e relacionada ao merito j sucesso individual; 

2. Na dimensao politica, impoe uma concepc;iio minimalista de democracia, 

nao aceitando o confronto de ideias e o conflito entre posic;oes 

divergentes'2 e admitindo apenas a cidadania oficial ou o que Jose 

Murilo de Carvalho chamou de •estadania"13, isto e, a atuac;ao politica 

feita de dentro para fora do grupo politico que esta no poder, a atuac;iio 

colaboracionista e nao o direito indiscriminado de o cidadao participar 

no exercicio do poder politico; 

10 
RUMMERT, op.cit. p. 10. 

11 Sobre as diversas dimellSOes da cidadanja moderna, ver paginas 50 a 72. 
12 

Vera este respeito o ponto denominado "Totalitarismo neoliberal". 
13 CARY ALHO, Jose Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Repiiblica que nlio foi. SAo 
Paulo: Companhia das Letras, 1987, pp. 49-50. 
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3. No que Marshall chamou de dimensao industrialt4, ao inves do direito 

de organizar associa<;oes e sindicatos para conseguir influenciar as 

condi<;i>es de trabalho e salario, promove a transferencia da diniimica do 

conflito do coletivo de trabalhadores de uma categoria para o chao de 

cada empresa, implementando-se uma estrategia que visa: 

" ... quebrar a representativiciade sindical e deslocar o eixo cia 

negocia¢o para o terreno micro do interesse de cacia um, onde a 

possibiliciade cia fala como recurso cliscursivo para a reivindicaqao 

e completamente anulada. Da-se como contrapartida premios 

individuais, que rejor90-m a exclusao dafala"IS; 

4. Na dimensao social, ha uma volta ao seculo XVIII, se e que nao ao 

obscurantismo da Idade Media, uma vez que o Estado passa nao mais a 

produzir "politicas universals, mas politicas compensat6rias, 

verdadeiras 'cestas basicas' de saude, educa<;ao, previdencia etc. para os 

mais pobres, privatizando tudo o mais"I6. Ou seja, ao inves do respeito 

aos direitos (ao acesso publico e universal a educa<;ao, saude, 

assistencia social etc.), ha o retorno aos favores e a caridadet7. 0 que e 

promovido principalmente atraves da chamada cidadania empresarial: 

14 Ver paginas 59 a 61. 
15 

OLIVEIRA Francisco de. "Privatiza9ilo do pUblico, destitui~o da fala e an~o da politica: o 
totalitarismo neoliberal". In OLIVEIRA, Francisco de e PAOLI, Maria O:lia (Org.). Os sentidos da 

democracia: Politicas do dissenso e a hegemonia global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, p. 
71. 
16 

CARVALHO, Maria do Carmo AA Participa~li.o social no Brasil hoje. Sao Paulo, Instituto POLIS, 
1998, p. 26. 
17 

Algo semelhante ocorre mesmo na utiliza~ dos servi~s ptlblicos: com a oferta de servi~s privados 
de todo tipo, qualidade e pfe\'0, acompanbada pela deteriora~o dos servi~ oferecidos pelo Estado, 
recorre a estes somente quem se ve sem qualquer alternativa, passando a freqiientar as filas em busca de 
vaga numa escola ou de atendimento medico IDIID posto de saude com o mesmo espirito dos pobres que 
enfileiravam-se a porta das esmolarias medievais. 
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no Brasil, a industria da filantropia movimenta por ano em tomo de R$ 

11 bilhoes, o equivalente a 1% do Produto Intemo Bruto, havendo cerca 

de 200 mil entidades ligadas a 53% do total de empresas do paisls; nos 

EUA, o chamado capital filantr6pico cresceu de US$ 7, 9 bilhoes para 

US$ 22,8 bilhoes na ultima decada19. Para a cidadania, o impacto e 

duplamente negativo: primeiro, a educa<,;ao, a saude etc. passam a ser 

vistas nao como direitos do cidadao e sim como urna boa a<,;ao da 

empresa tal ou da personalidade tal (Funda<,;ao Xuxa, Funda<,;ao Airton 

Senna etc.) para quem nao teria acesso de outra forma, pois nao podem 

pagar e os servi<,;os publicos tern urn alcance cada vez menor em 

quantidade e qualidade; e, segundo, nao sendo urn servi<,;o publico, nao 

ha como o cidadao exercer o direito, fruto de decadas de luta, ao 

controle social, a participa<,;ao nas defini<,;oes e na gestao dos serv:i<,;os. 

Ja para as empresas, trata-se de algo muito lucrativo (e obviamente e 

esta a razao de lanc;:arem-se em tal empreitada), na medida em que seus 

funcionanos: 

•... mostram-se mais orgulhosos da empresa na qual trabalham, 

tem mais motivaqao para desenvolver suas atividades e 

relacionam-se melhor com seus companheiros, mesmo os de cargo 

superior. Esse quadro traz d empresa um diferencial competitivo, 

agrega-se valor d sua imagem»2o. 

18 
BREDAROLLI, Claudia. "Investimento na :ilea social facilita parcerias". 0 Estado de Sao Paulo, 

02/04/2000, p. B-16. 
19 CARR, Rebeca, "Funda¢es doam volun1e recorde de US$ 22,8 bi". 0 Estado de Sao Paulo, 

02/04/2000, p. B-17. 
20 

BREDAROLLI, Claudia. op.cit. 
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5. Na dimensii.o cultural, limita-se a supetvalorizar os "direitos do 

consumidor", tratando-os como sinonimo de cidadania, mas restringe o 

exercicio desta cidadania a reclamac,;oes que se desdobram apenas em 

incentivo a competitividade entre empresas e em 1egitimac,;B.o das 

decisoes sobre o que, como e quem consome. Ou, como diz Baudrillard: 

"Da mesma maneira que o Povo e exaltado pela Democracia, 

contanto que fique por ai (ou seja, que nao intervenha na cena 

politica e social), assim se reconhece aos consumidores a 

soberania ( .. .), com a condiqao de nao tentarem injluenciar a cena 

social. 0 Povo sao os trabalhadores, desde que estejam 

desorganizados. 0 PUblico, a Opiniao PUblica sao os 

consumidores, contanto que se contentem com consumir"21. 

Ou seja, a concepc,;ii.o neoliberal de cidadania nii.o reconhece o consumo 

como "o conjunto de processos socioculturais em que se realizBm a 

apropriac,;ii.o e os usos dos produtos"22, assim como nii.o da visibilidade a 

noc,;ii.o de que "consumir e participar de um ceniirio de disputas por 

aquila que a sociedade produz e pe1os modos de usa-lo"23. Segundo 

Canclini, para "articular o consumo com um exercicio refletido de 

cidadania"' e preciso: 

21 BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edi9(ies 70, 1995. Titulo do original: La 

Societe de Consommation. Tradu<;ful: Artur Moriio, pp. 86-87. 
22 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globaliza~ao. Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 1995, p. 53. Segundo o autor, o consumo e mais do que "simples exercicios de 

gostos, caprichos e compras irrefletidas" (p. 53). Alem de ser util para a expansio do mercado e a 

reprodu<;ful da for~ de trabalho, serve para a distin9io das pessoas entre si e "constr6i parte da 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade" (p. 56). Trata-se do "principal procedimento 

de identifica9io", quando a comunidade nacional se debilita (p. 63). 
23 CANCLINI, op. cit. p. 54. 



"a) uma oferta vasta e diversificada de hens e mensagens 

representativos da variedade internacional dos mercados, de 

acesso facil e eqUitativo para as maiorias; b) informat;ao 

multidirecional e confidvel a respeito da qualidade dos produtos, 

cujo controle seja efetivamente exercido por parte dos 

consumidores, capazes de refutar as pretensoes e sedu¢es da 

propaganda; c) participa¢o democrdtica dos principais setores da 

sociedode civil nas decisoes de ordem material, simb6lica, juridica 

e polttica em que se organizam os consumos: desde o controle de 

qualidade dos alimentos ate as concessoes de freqilencias radiais 

e televisivas, desde o julgamento dos especuladores que 

escondem produtos de primeira necessidade ate os que 

administram informa¢es estrategicas para a tomada de 

decisoes"24. 

4.2. 0 conceito socialista 
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Elaborado por Karl Marx, em urn estudo sobre as revoluc;;oes Americana 

e Francesa feito na decada de 40 do seculo XIX, segundo Barbalet, o conceito 

socialista de cidadania baseia-se na critica a "cidadania democnitica", 

entendendo que: 

•... os desfavorecidos pelo sistema de classes nao podem 

participar, na prdtica, na comunidade da cidadania a qual 

24 
CANCLINI, op.cit. pp. 65-66. 
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legalmente pertencem como membros. Esta possibilidade e dupla, 

porque nestas circunsUincias os direitos de cidadania apenas 

formais nao podem influenciar os condicionalismos que tornam a 

posse da cidadania inejicaz, se nao in£ttil"2s. 

Assim, para Marx, em vez da simples emancipac;;ao politica, chamada de 

cidadania, e preciso uma emancipac;;ao humana geral, ficando as pessoas 

"libertas do poder determinante da propriedade privada e das instituic;;oes que 

lhes sao associadas". Ou seja, s6 ha uma forma de romper os limites inerentes 

a cidadania: atraves de "uma revoluc;;iio social em que a base de classe das 

desigualdades de condic;;oes sociais e de poder seja destruida"26. 

Esta concepc;;ao, no entanto (que entendia a cidadania como algo que 

nao podia modificar nem suavizar a desigualdade social, mas apenas legitima-

la), passou a ser reexaminada a partir do momento em que Lenin constata que 

o desenvolvimento da democracia, com o aparecimento do sufragio universal 

dos homens adultos, "significa que o acordo da classe trabalhadora so pode ser 

comprado com reformas sociais"27. Assim, passa-se ao entendimento de que a 

cidadania deve estar relacionada principalmente a constituic;;ao de 

sujeitosfatores sociais e ao fortalecimento da sociedade civil, visando uma 

transformac;;iio social. 

25 BARBALET. J.M. A cidadania. Lisboa: Estampa, 1989. Titulo do original: Citizenship. Traduyiio: M. 

F. Gon.,Uves de Azevedo. p. 13. 
26 BARBALET, op.cit. p. 14. 
27 

BARBALET, op.cit. p.16. 
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4.3. A cidadania ativa 

Para Rousseau, a democracia significava "confiar o Govemo a todo o 

povo ou a maior parte do povo, de modo que haja mais cidadaos magistrados 

do que cidadaos simples particulares"2s. Arist6teles, no entanto, dizia haver 

apenas uma forma de cidadania: cidadao e todo aquele "que desfruta o direito 

de chegar as magistraturas29", sendo que o acesso a cidadania sim e que pode 

variar de urn lugar para outro, dependendo do tipo de govemo adotado: "Em 

certo tipo de republica, o artesao e o mercenario serao obrigatoriamente 

cidadaos, enquanto que isso nao e possivel em outra, como no govemo 

aristocratico ... "30. Ou seja, para Arist6teles, havendo o revezamento entre os 

cidadaos, de forma que todos assumam em algum periodo a fun~ao de 

"magistrado", nao ha a necessidade de diferencia~ao entre os cidadaos (pois 

quem e cidadao tambem e, foi ou sera magistrado), nem de que o maior 

ni:tmero exer~ permanentemente a magistratura. 

No Brasil, a distin~ao entre cidadaos ativos e inativos nasce junto com o 

pais: a Constitui~ao Politica do Imperio do Brasil, influenciada pela 

constitui~ao francesa de 1791 e pela constitui~ao portuguesa, diferencia os 

habitantes do pais entre nacionais e estrangeiros, fazendo da palavra cidadao 

urn sin6nimo de nacional, e, "para discriminar os que gozam ou nao dos 

2J3 ROUSSEAU, Jean-Jacques. "Do Contrato Social ou Principios do Direito Politico". In Os Pensadores. 

sao Paulo: Abril Cultural, 1973. Titulo original: Do Contrat Social, p. 88. Para Rousseau, quando se 

confina o governo nas maos de um pequeno nfunero, "de modo que haja mais simples cidadlios do que 
magistrados", M uma aristocracia. Ou seja, as democracias modernas, por esse criterio, na verdade seriam 

"aristocracias eletivas", pois "o povo soberano escolhe um pequeno nfunero de governantes aos quais 

confia a fun9iio de magistrados" (Nota do tradotor). 
29 

ARISTOrELES. A politica. Sao Paulo: Hemus, 1966. Tradu9ilo de Torrieri Guimariies, p. 83. 
30 • 

ARISTOTELES, op.cit. p. 84. 
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direitos politicos", distingue os cidadaos em ativos e simples cidadaos3t. 

Segundo a Constitui<;ao do Imperio, "a massa dos cidadaos ativos" elege, nas 

assembleias paroquiais, os eleitores de provincias, que posteriormente elegerao 

os representantes da na<;ao e provincia. Isto e, tratava-se de uma cidadania 

hierarquizada em quatro niveis, indo desde os cidadaos inativos (excluidos de 

votar em qualquer instancia e discriminados no artigo 92, incisos 1 o a 5°) ate o 

que Arist6teles chamaria de cidadaos magistrados (aqueles que podiam ser 

nomeados deputados), passando pelos cidadaos ativos (votantes nas elei<;oes 

primarias) e pelo que se poderia chamar de cidadaos muito ativos (aquele que 

podiam votar nas elei<;oes para deputados, senadores e membros dos 

conselhos de provincia)32. 

Atualmente o conceito de cidadania ativa diz respeito nao mais a uma 

discrimina<;ao legal incluida ou nao nos limites da democracia representativa, 

mas aproxima-se da concep<;ao rousseauniana de cidadania, ou seja, amplia a 

democracia, conferindo a cidadania um "significado instituinte, que garante e 

alarga continuamente o escopo dos direitos, que afirma, acima de tudo, o 

direito a participar da defini<;ao e da gestao de novos direitos"33. 0 que pode 

acontecer tanto atraves da constru<;ao, junto ao Estado, de "espa<;os de poder 

compartilhado" 34 como atraves do exercicio da cidadania em espa<;os nao 

institucionais, na constitui<;ao de atores sociais a partir da organiza<;ao de 

associa<;oes, movimentos, ONGs, grupos culturais, f6runs de debates etc., 

31 
BUENO, Jose Antonio Pimenta. Direito publico brasileiro e analise da Constitui~lio do Imperio. 

Brasilia: Senado Federai!Editora UNB, 1978, p. 442. 
32 Constitni<;ao Politica do Imperio do Brasil, artigos 90 a 95. In BUENO, op.cit. pp. 483-508. 
33 CARY ALHO, Maria do Carmo AA op.cit. p. 27. 
34 

CARY ALHO, Maria do Carmo A A, op.cit, p. 24. 
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visando nao s6 a garantia de velhos e novos direitos sociais, civis, politicos ... , 

mas tambem incorporar a opiniao publica temas e valores que se 

contraponham ao capitalismo. 

Trata-se, assim, de urn conceito que "desqualifica a proposta de 

construc;;ao de identidade a partir do mercado e da competitividade"35 e que 

bate de frente com a concepc;;ao minimalista de democracia (reduc;;ao •a urn 

simples metodo para a constituic;;8.o da autoridade publica"36) inerente ao 

conceito neoliberal. 

Ou seja, trata-se de uma concepc;;ao que, no interior da sociedade, entre 

outros aspectos, da primazia aos valores da solidariedade, etica, pluralismo, 

tolerancia e respeito ao diferente, participac;;ao em coletivos e organizac;;ao para 

a integrac;;ao, sendo esta entendida tal como a definiu Paulo Freire: 

"A integra¢o resulta da capacidade de ajustar-se a realidade 

acrescida da de transforma-la a que se junta a de optar, cuja nota 

fundamental e a criticidade. ( ... ) 0 lwmem integrado e 0 homem 

Sujeito. A adapta¢o e assim um conceito passivo - a integra¢o 

ou comunhiio, ativo. Este aspecto passivo se revela no Jato de que 

n.a:o seria o homem capaz de alterar a realidade, pelo contrtuio, 

altera-se a si para adaptar-se"37. 

35 RUMMERT, op.cit. p. 15. 
36 BORON, Atilio. "A sociedade civil depois do dilUvio neoliberal". In SADER, Emir e GENTILI, Pablo 
(Org.) Pos-neoliberalismo: as politicas socials eo Estado democnitico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996, p. 67. Para Boron, democracia e igual a metodo + substancia: "Fala-se de democracia 'sem 
sobrenome' quando na realidade estamos falando de 'capitalismos democniticos', em que o substantivo e 
o capitalismo e o adjetivo, a democracia" (Boron, op.cit. p. 69). Em outras palavras, a substancia da 
democracia e a igualdade social: niio M um "eeu politico" compativel com "a existencia terrena de uma 
sociedade classista e profundamente desigual" (BORON, op.cit. p. 72). 
37 FREIRE, Paulo. Educa~ao como pratica da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 7" edi~o. p. 
42. 
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4.4. A "cibercidadania" 

A "cibercidadania", cidadania virtual, "netizenship" ou cidadania no 

ciberespat;o38 e um fenomeno de pouco mais de duas decadas39' 0 que justifica 

o carater indefinido e confuso do conceito, usado muitas vezes como sinonimo 

de militancia virtual ou ativismo on-line, democracia eletronica, transpolitica40, 

cibercultura41 ou comunidade virtual42. 

Numa visao historica restrita, pode-se dizer que a not;ao de 

cibercidadania vern ganhando contomos mais claros no decorrer de cada uma 

38 A palavra cillerespa9o foi criada por William Gibson, no livro de fiC\'iio cientifica "Nenromancer", em 
1984. "No livro, esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre 
mnltinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira economica e culturaL ( ... ) Eu defino o 
ciberespa~ como o espa~ de comunica9iio aberto pela interconexao mundial dos computadores e das 
mem6rias dos computadores" (LEVY, Pierre. Cibercultura. Sao Paulo: Editora 34, 1999. Tradu9ilo de 
Carlos lrineu da Costa. Titulo original: Cyberculture, p. 92). Tern como caracteristica principal ou "marca 
distimiva", de acordo com Uvy, a codifica9iio digital, "pois ela condiciona o carater pllistico, fluido, 
calcul!lvel com precisi!o e tratavel em tempo real, hipertextual, interativo e, resunlindo, virtual da 
informa,.ao ... " (Uvy, op.cit. pp. 92-93). 
39 RHEINGOLD, Howard A comunidade virtual. Lisboa: Gradiva, 1996. Titulo original: The Virtual 
Community.©: 1993. Tradu,.ao: Helder Aranha, p. 92. Segundo o autor, a USENET e oMUD (Multi-user 
dungeons) tiveram origem no meio universitario nos anos 1979 e 1980, passando a possibilitar "conversas 
pUblicas mwtiplas sobre t6picos especificos, conversas essas ni!o localizadas e ni!o centralizadas num 
nucleo principal, mas sin1 espalhadas por todo o sistema". Tiveram como precursor, no entanto, de acordo 
com Dertouzos (1997: 50), o sistema de computador que permitia compartilhamento de uso, criado por 
Jobn McCartby e Fernando Corbat6, no inicio dos anos 60: "pela primeira vez, as lllliquinas permitiam a 
existencia de uma comunidade de pessoas que ceutravam snas atividades num computador". 
40 A transpolitica, no semido dado por Eugenio Trivinho, refere-se "as intencionalidade, investimentos e 
atos, as relaQ(ies, interaQOes e atti~s, aos acontecimentos e campos de for~ que se efetoam Uuica e 
exclusivamente nas e pelas redes e, em especial, no e pelo cyberspace". Cf. Eugenio Triviullo. Redes
Oblitera~iles no fim de seculo. Silo Paulo: Annablurnel F APESP, 1998, p. 134. 
41 Cibercultura, segundo Uvy, e o conjunto de tecnicas (materiais e intelectuais), de pniticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cibet~" 
(LEVY, op.cit. p. 17). 
42 Comunidades virtoais, no conceito de Rheingold, "sao os agregados sociais surgidos na Rede, quando 
os intervenientes de urn debate o levam por diante em nilmero e sentimento suficientes para formarem 
teias de rela9(Jes pessoais no ciberespa~" (Rbeingold, 1996: 18). Para Uvy, o desenvolvimento das 
comunidades virtuais se ap6ia na interconexao, que e o primeiro principio, o "inlperativo categ6rico" da 
cibercultura. "Uma comunidade virtual e constrnida sobre as afinidades de interesses, de coullecimentos, 
sobre projetos miltuos, em urn processo de coopera9ilo ou de troca, todo isso independentemente das 
proximidades geogr.lficas e das filia9(ies institocionais" (LEVY, op.cit. p. 127). 
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das fases atribuidas por R.U. Sirius43 ao imaginario da cibercultura: 1 a) 

Conhecida como "nerdismo puro", a primeira fase durou de 1976 a 1988 e 

"caracterizou-se por uma subcultura da informatica que pregava que toda 

informa{:B.o deve ser livre, que o ciberespac;;o e de todos e que os computadores 

devem ser acessiveis e de facil utilizac;;ao"; 2a) Chamada de "tecno-anarquista", 

a segunda fase, de 1989 a 1992, foi o periodo de "amadurecimento do 

ciberespac;;o e da celebrac;;ao do carater rizomatico e anarquico da rede"; 3a) A 

terceira fase, de 1992 a 1998, foi a do chamado "tecnoliberalismo, tendo como 

expoente a revista Wired, mostrando a forc;;a dos conglomerados do capitalismo 

p6s-industrial e a entrada da Intemet na era do comercio eletr6nico (e-

commerce, e-business, e-money)"; 4a) De acordo com Sirius, a quarta fase, que 

durou apenas uma semana, de 12 a 19 de marc;;o de 1998, foi a do "tecno-

realismo", ja superada, porque tratou-se de um movimento formado por 

aqueles que "sem querer aderir a critica radical, mas reconhecendo certos 

beneficios das novas tecnologias, pretendem-se hoje realistas. Isso beira o 

tecno-surrealismo"; ou seja, para Sirius, o tecnorealismo nasceu e morreu pela 

desejo impossivel de encontrar "uma linearidade em uma epoca hipertextual"44• 

Mais do que entrar na polemica entre "otimistas" (tecno-ut6picos, 

promotores da euforia tecnol6gica) e "pessimistas" (taxados de neoluddites, 

contrarios a esta euforia), no entanto, importa aqui abordar a matriz discursiva 

em que esta centrada a cibercidadania: a regenerac;;ao das cidadanias locais e a 

43 
R. U. Sirius, citado por: LEMOS, Andre. "0 imagiru\rio da cibercultura". In Sao Paulo em Perspectiva, 

Comuni~ao & Infol1llll9iio, vol. 12, n• 4, out-dez/1998. Sao Paulo: Fuo~o Seade, 1998, p. 52. 
44 

LEMOS, op.cit. p. 52. 
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gerac;:ao de uma cidadania mundial4s, a retomada do contrato social, a 

reconstruc;:ao da esfera publica, a recuperac;:ao dos valores da liberdade, 

igualdade, fraternidade ... 0 que implica urn re-visitar a dois espac;:os-tempos 

hist6ricos: a agora ateniense e os saloes da burguesia "ilustrada" europeia do 

seculo XVIII. 

Re-visitar a democracia grega porque os te6ricos do ciberespac;:o, em sua 

maioria norte-americanos, carregam a chamada tradic;:ao "jeffersoniana", e 

Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos da America, 

defendia uma democracia direta e descentralizada, com uma intermediac;:ao 

minima do Estado, uma democracia "de explicita inspira<;ao grega"46. 0 que era 

utopia na epoca de Jefferson, no entanto, passa a ser possivel com a 

telecomunica<;ao digital: segundo M. Kapor, um dos fundadores da EFF 

(Electronic Frontier Foundation), citado por Maldonado, •a vida no ciberespac;:o 

parece desenvolver-se exatamente como Thomas Jefferson havia querido: 

fundada na primazia da liberdade individual e no compromisso com o 

pluralismo, a diversidade e a comunidade"47. Ou, como diz John Peny Barlow 

em sua "Declarac;:ao de Independencia do Ciberespac;:o", que con testa a Lei de 

Telecomunicac;:oes aprovada pelos EUA em 1996: "Nos Estados Unidos, voces 

estao criando uma lei, o Ato de Reforma das Telecomunicac;:oes, que repudia 

45 Cf. "Dec~o de Natal'', aprovada pelo Encontro dos Pesquisadores do Ciberespa<;o (1998). 
46 MALOONADO, Tomas. Critica de Ia raziin informatica. Barcelona: Paid6s, 1998. Titulo original: 
Critica della ragione informatica. Tradn9i\o: Juan Carlos Gentile Vitale. © : 1997, p. 28. 
47 

MALOONADO, op.cit. p. 29. 



130 

sua propria Constituic,;ao e insulta os sonhos de Jefferson ( ... ). Esses sonhos 

precisam nascer agora de novo dentro de n6s"48. 

A democracia direta da Grecia antiga, enaltecida por Jefferson e seus 

discipulos, esta relacionada com o surgimento do que se chama hoje "esfera 

publica• a partir da criac,;ao do alfabeto e da disseminac,;ao do habito de leitura, 

como lembra Levy: "0 surgimento do alfabeto na Grecia antiga e 

contemporaneo ao aparecimento da moeda, da cidade antiga e, sobretudo, da 

invenc,;ao da democracia: tendo a pratica de leitura se difundido, todos podiam 

tomar conhecimento das leis e discuti-las"•9. 

Na sociedade moderna, essa "esfera publica" (ceniirio "em que os 

cidadaos discutem e decidem assuntos de interesse coletivo"SO) passou a ser 

construida a partir do seculo XVIII na Europa, baseada nos ideais 

rousseaunianos de democracia: 

48 
Barlow e co-fundador da EFF e lanc;ou a proposta de "Dec~o de Independencia do Ciberespa~" 

em 8 de fevereiro de 1996. htto://www.dhnet.org.br/inedex.htm 
49 LEVY, Pierre. A inteligencia coletlva. S!io Paulo: Loyola, 1998. Trado<;iio: Luiz Paulo Rouanet. Titulo 

original: L' intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberopace, pp. 59-60. 
50 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadaos: conflitos multiculturais da globaliza~ao. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1995, p. 24. 
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"Aqueles que liam e participavam de circulos ilustrados 

estabeleceram uma cultura democratica centrada na critica 

racional. Mas as regras e os rituais de ingresso aos saloes da 

burguesi.a democratizadora limitavam o debate sabre o interesse 

comum aqueles que podiam informar-se lendo, compreendendo o 

social a partir das regras comunicativas da escrita~sz. 

A medida que mais e mais pessoas assimilavam a cultura letrada, 

ampliava-se essa "esfera publica burguesa• (assirn como crescia tambem uma 

"esfera publica plebeia, informal, organizada por meio de comunica<;oes orais e 

visuais mais do que escritas"52). No seculo XX, porem, com a chegada da midia 

audiovisual, em especial do radio (nos anos 30 e 40) e da televisao (nos anos 

60), a "esfera publica• foi deslocada, amplificada e confiscada53, dando lugar a 

chamada "sociedade do espetaculo"54, a uma "reestrutura<;ii.o geral das 

articulac;;oes entre o publico e o privado", a um deslocamento do desempenho 

da cidadania em dire<;ii.o as praticas de consumo: "foram estabelecidas outras 

maneiras de se informar, de entender as comunidades a que se pertence, de 

conceber e exercer os direitos•ss; maneiras que, entre outros fatores de 

influencia, sao intermediadas pelo consumo de bens sirnb6licos oferecidos 

pelos meios de comunica<;ii.o de massa56. 

51 
CANCLINI, op.cit. pp. 24-25. 

52 
CANCLINI, op.cit. p. 25. 

53 • 
LEVY, op.cit. p. 129. 

54 Cf. DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetaculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. Titulo do 
original: La societe do spectacle - Commentaires sur Ia societe do spectacle. Tradu~o: Estela dos Santos 
Abreu; e SCHWARTZENBERG, Roger-Gerard 0 estado espetaculo: ensaio sobre e contra o star 
system em politica. Rio de Janeiro: Difel, 1978. Titulo do original: L'Etat Spectacle. Trado~o: Heloysa 
de Lima Dantas. 
55 

CANCLINI, op.cit. p. 26. 
56 

Este ponto sera retomado na 2" parte: Midia e cidadania. 
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A cibercidadania surge, entao, a partir das possibilidades abertas pelo 

ciberespa~o, como expressao da "desejabilidade" de mudan~as diante das 

conseqiiencias do rom pimento do contrato social 57, como resposta a 

necessidade de autonomia sentida pelos sujeitos sociais e a proposta de 

utiliza~o da estrutura tecnol6gica para a promo~ao da (re) constru~ao da 

"esfera publica". 

Neste contexto, falando sobre as comunidades virtuais, Rheingold 

afirma suspeitar de que "uma das explica~oes para esse fenomeno seja o desejo 

de comunidade que cresce em toda a parte no interior dos individuos, a 

medida que desaparecem cada vez mais os espa~os publicos da vida 

quotidiana"ss. Na mesma dire~ao, Levy pergunta se nao daria para entrever 

hoje "uma nova complica~ao da propria no~ao de 'publico', ja que as 

comunidades virtuais do ciberespa~o oferecem, para debate coletivo, um 

campo de pratica mais aberto, mais participativo, mais distribuido que aquele 

das midias classicas?"s9. 

Esta, no entanto, e uma discussao possivel apenas a partir da 

considera~ao de um precedente fundamental: a diferen~a - explicitada por 

Rousseau como marco distintivo da cidadania - entre as no~oes de "vontade de 

todos" (expressao da soma das vontades particularesjindividuais) e "vontade 

geral" (expressao do interesse comum, ou seja, o interesse de todos e de cada 

57 
Analisado no capitulo anterior. 

58 
RREINGOLD, op.cit. p. 19. 

59 • 
LEVY, op.cit. p. 129. 
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um exclusivamente na condic;;ao de integrantes do coletivo)60. Em outras 

palavras, o contrato social e algo unica e exclusivamente ligado a associac;;ao de 

cidadaos, sendo estes apenas os individuos imbuidos de vontade geral. 

Assim, estes conceitos constituem um divisor de aguas, delimitando os 

campos tanto entre as concepc;;oes tradicionais de cidadania como atualmente 

entre duas concepc;;oes de cibercidadania. Uma delas e a que Rheingold chama 

de "contrato social de carater informal e nao escrito", baseado "numa mistura 

de relacionamentos mais ou menos fortes estabelecidos entre pessoas com 

uma diversidade de motiva<;oes e associa<;oes e!emeras"6I. Ou seja, nao ha a 

"vontade geral", ha a "vontade de todos", e para que esta seja atingida basta a 

troca, que, envolvendo um circulo razoavel de pessoas, se toma lucrativa: 

"E necesst'uio dar para poder receber algo em troca. Ao inves de 

mandar as minhas fontes de informa¢o para o ferro-velho ui:rtual, 

M que pensar nos amigos e enviar-lhes apontadores para essas 

fontes, o que, alias, nao me consome muita energia, porque 

tambem tenho de filtrar toda a informa¢o quando procuro a que 

me interessa; basta premir duas teclas para apagar a informa¢o 

e tres teclas para enviar a outrem. Existindo um ror de genie 

atenta aos meus interesses enqu.anto explora sectores do esp{l{XJ 

de informa¢-o nao Jreqaentados por mim, descubro que a ajuda 

recebida ultrapassa em muito a energia que despendo a auxiliar o 

60 ROUSSEAU. Jean-Jacques. "Do Contrato Social ou Principios do Direito Politico". In Os Pensadores. 

Sao Paulo: Abril CuJturaJ, 1973. Titulo original: Du Contrat Social, pp. 52-53. Ver sobre este ponto a 

discussiio feita na revisiio hist6rica do conceito de cidadania, paginas 40 a 42. 
61 

RHEINGOLD, op.cit. p. 78. 
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proximo: um verdadeiro casamento de altruismo e interesse 

Trata-se, entiio, do que Dertouzos chama de "Mercado de Informa<;ao". 

Para ele, o ciberespa<;o e um mercado e a informa<;iio "uma mercadoria iitil, 

descomplicada, mais proxima dos bens e servi<;os do que das ideologias, capaz 

de ser aproveitada no nosso dia-a-dia"63. 

Outra e a concep<;ao de cibercidadania por parte daqueles que estiio 

empenhados em satisfazer a "vontade geral": desde o Movimento dos Sem Tela, 

o Comite de Democratiza<;ao da Informatica (CDI) e a Associa<;iio para o 

Progresso das Comunica<;oes (APC), que e composta por 25 redes membros e 

40 redes conveniadas com a finalidade de prover conectividade eletronica para 

ONGs de 130 paises64, ate movimentos sociais, sindicatos, associa<;oes, grupos 

culturais e ONGs que atuam na Internet e via Internet nao visando 

diretamente a democratiza<;iio da informa<;iio e comunica<;iio ou mais 

especificamente reverter •o perigo de uma cisao da sociedade local e global em 

uma camada on-line e um proletariado off-line"6s. Utiliza.m a rede como suporte 

62 
RHEINGOLD, op.cit. pp. 78-79. 

63 
DERTOUZOS, Michael L. 0 que sera: Como o novo mundo da Infonna~o transfonnara nossas 

vidas. Silo Paulo: Companhia das Letras, 1997. Titulo original: What will be: How the new world of 

infonnation will change our lives. Tradn9fu> de Celso Nogueira, p. 45. 
64 

A APC foi fundada, em 1990, a partir da articula<;:ilo de sete redes: o Institute for Global 
Communications (IGC), fundado em 1987 com a fusilo das redes PeaceNet, EcoNet, ConflictNet e 

LaborNet, todas dos EUA; a GreenNet, da Inglaterra, que, em 1987, comt:9Qu a colaborar como IGC; a 

NordNet (da Suc!cia); a Web (Canada); a AlterNex (do Brasil); a Nicarao (da Nicaragua); e a Pegasus (da 

Austr.ilia). As wtimas cinco redes tomaram-se parceiras do IGC e GreenNet em 1989 

(http://www.aoc.org/). A APC, assim como as suas redes integrantes, desde as primeiras fundadas em 

1982, tern o objetivo de enfrentar os problemas decorrentes do monop6lio global dos meios de 
comunica9fu>, que se concentram nas maos de urn nlimero extremamente redozido de individuos niio 

dispostos "a ceder a utiliza9ao das suas redes de comunica9fu> para a dissemlna9fu> do tipo de informa9fu> 

habitnalmente produzido pelas ONGs" (Rheingold, op.cit. p. 321). 
65 

Christiano German, no texto "On-line - off-line: Internet e democracia na sociedade da informa<;:ilo" 

(1999), dispoulvel no site http://www.fes.org.br. 
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do exercicio da cidadania, visando o fortalecimento do poder dos movimentos 

sociais, entre outras raz5es, para: acessar informa<,;oes, divulgar suas causas, 

fomecer informa<,;Oes ausentes nos meios de comunica<,;ao de massa, fazer 

denii:ncias, estabelecer uma comunica<,;ao horizontal e em tempo real com 

participantes e entidades parceiras, criar redes em nivel global para enfrentar 

as poderosas empresas multinacionais, discutir reivindica<,;oes e elaborar 

posi<,;oes comuns a serem levadas aos protestos e as conferencias mundiais66. 

Esta atua<,;ao "cibercidada" vive em permanente queda de bra<,;o com a 

concep<,;ao neoliberal de cidadania (e de cibercidadania), buscando a 

reconstru<,;ao do sentido de bern comum, da esfera publica e da vontade geral, 

que, ao nivel dos pressupostos de urn regime geral de valores, "parece ter se 

transformado numa proposi<,;ao absurda"67. E, neste em bate, a democracia nao 

e concebida apenas como metodo, pois, ficando neste nivel, corre-se o risco de 

o empreendimento de esfor<,;os na realiza<,;ao da igualdade em direitos abstratos 

servir unicamente para compensar e manter a desigualdade socioeconomica. 

Ou seja, reconhece-se que os dispositivos tecnicos atualmente encamam os 

valores da liberdade, igualdade e fraternidade, como explica Levy: 

"Na era das midias eletronicas, a iqualdade e realizada enquanto 

possibilidade para que cada um emita para todos; a liberdade e 

66 Toda a articul~ contra o Acordo Multinacional de Investimentos (AMI) desde a c.bamada Rodada do 
Uruguai, realizada em 1986, (que inc1uiu na global~ quatro setores are entiio mantidos como 
prerrogativas nacionais: a agricultura, o setor de servi<;os, a propriedade inte1ectnal e os investimentos 
comerciais ), ate as mauifesta¢es em Seattle (EUA) contra a "Rodada do Milemo", em novembro de 1999, 
assim como a Iuta pela democratiz~o da Organiza¢o Mundial do Comercio (OMC) e os protestos em 
Washington quando da renuiao do Fundo Monetario Intemacional (FMl) e do Banco Mundial (Bird), em 
abril de 2000, teria sido quase impossivel sem a cibercidadauia. Sobre atividades neste ambito (global) ver 
gonto "0 cidadilo do mundo eo novo contrato social", p. 127. 

7 
SANTOS, Boaventura de Souza. "Reinventar a democracia: Entre o pre-contratualismo e o p6s

contratualismo". In OLIVEIRA, Francisco dee PAOLI, Maria celia (Org.). Os sentidos da democracia: 
Politicas do dissenso e a hegemonia global. Petr6polis: Vozes; Brasilia: NEDIC, 1999, p. 91. 
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objetivada por meio de programas de codificat;;(io e do acesso 

trans.fronteiriqo a diversas comunidades virtuais; a fraternidade, 

enfim, transparece na interconexao mundial"68. 

Mas busca-se fundamentalmente a substancia, o conteii.do da 

democracia, a realiza<;:ao destas maravilhas da RV na VR (da realidade virtual 

na vida real), uma vez queja era sabido pelos gregos e romanos antigos, assim 

como por Montesquieu e Rousseau, que "a igualdade e a alma da 

democracia"69 e sem ela sucumbem a liberdade e propria condi~;ao do cidadao: 

• A liberdade nao pode sobreviver onde o cidadiio indigente esta 

disposto a vende-la por um 'prato de lentilhas', e um outro 

disponha da riqueza sujiciente para compra-la a seu bel-prazer. 

Nestas condigaes, a democracia se converte em um ritmo farsesco 

e se esvazia de todo conteUdo"7o. 

4.5. 0 cidadao do mu.ndo e o novo contrato social 

A cidadania global tern como primeiro pressuposto o fato de que, "entre 

a sociedade nacional dos seculos XVIII e XIX e a sociedade global do seculo XX, 

ha muitas diferen~;as qualitativas e nao so quantitativas•n. Alem de serem 

68 
Pierre Uvy, op.cit. p. 245. Neste p:>nto, o autor defende que o ciberesp:190 pode ser "urna especie de 

rnaterial~o tecnica dos ideais modernos" e a evolu93.o da inform;itica "constitui uma impressionante 

realiza93.o do ol:ljetivo marxista de apropfia\:iio dos meios de produ93.o pelos pr6prios produtores". 
69 

MONTESQUJEU, Charles de Secondat, Baron de. 0 Espirito das Leis: as formas de governo: a 

divisiio dos poderes. sao Paulo: Saraiva, 1992. Tradu¢o de Pedro Vieira Mota, p. 119. Sobre este ponto, 
ver pags. 35 e 36. 
70 

BOR6N, Atilio. "A sociedade civil depois do dihlv:io neoliberal".Jn SADER, Emir e GENTILI, Pablo 

(Org.) Pos-neoliberalismo: as politicas sociais eo Estado democratico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996, p. 70. 
71 

IANNI, op.cit.p. !09. 
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outros os atores sociais e os la<;;os de dependencia no nivel global, "os 

principios de liberdade, igualdade e propriedade, organizados no contrato 

(social), em geral, operam em termos econ6micos"72. Isto e, o "livre" jogo global 

do mercado impera sobre os principios politicos e culturais, impondo condi<;;iies 

sociais, econiimicas, politicas e culturais aos individuos. As referencias nas 

quais se alicer<;;ava a constru<;;iio da identidade social dos individuos (lingua, 

religiao, hist6ria, tradi<;;iies, hinos, bandeiras e outros elementos culturais) "sao 

complementadas, impregnadas ou redescobertas por padriies, valores, ideais, 

signos e simbolos de circula<;;ao mundial"73. 

Neste sentido, Canclini fala em "comunidades intemacionais de 

consumidores ( ... ) que dao sentido de pertencimento quando se diluem as 

lealdades nacionais"74. Atraves da constitui<;;ao destas "redes intemacionais", o 

acordo entre "produtores, institui<;iies, mercados e receptores" conduz a 

situa<;;ao de o setor hegemiinico de uma na<;ao se afinar com o de outra, assim 

como os setores populares passam a adotar o que Renato Ortiz chama de 

"cultura intemacional-popular"7s, composta por fragmentos de diferentes 

na<;;iies e promovida pelos midia: "Sem deixar de estar inscritos na memoria 

national, os consumidores populares sao capazes de ler as cita<;iies de urn 

imaginario multilocalizado que a televisao e a publicidade reirnem"76. 0 que, 

para Ramonet, trata-se do triunfo da world culture: 

72 
IANNI, op.cit. p. 110. 

73 IANNI, op.cit. p. 113. 
74 

CANCLINI, op.cit. p. 62. 
75 

Citado por CANCLINI, op.cit. p. 63. 
76 

CANCLINI, op.cit. p, 63. 



"Um estilo de vida semelhante se impoe de um extrema ao outro 

do planeta, ( ... ) mesmos filmes, mesmas series de televisao, 

mesmas infonna((Oes, mesmas can((Oes, mesmos slogans 

publidtd:rios, mesmos objetos, mesmas roupas, mesmos carros, 

mesmo urbanismo, mesma arquiteturo, mesmo tipo de 

apartamentos, muitas vezes mobiliados e decorados de maneira 

:AA..+.: »77 
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A constitui<;:ao do "cidadao do mundo"7s, no entanto, ainda e algo 

incipiente, que come<;;a a se defmir no contexto da necessidade de contraponto 

ao rolo compressor dos dois novos paradigmas colocados: comunica<;;ao e 

mercado. Segundo Ramonet, estes paradigmas constituem os pilares do 

sistema PPII, quer dizer, um sistema que "estimula todas as atividades 

(financeiras, comerciais, culturais, midiaticas) dotadas de quatro qualidades 

principais: planetaria, permanente, imediato e imaterial"79. 

Na tentativa de indicar caminhos que levem a constru<;;ao desta 

cidadania global, as propostas vao no sentido da "reconstru<;;ao ou reinven<;;ao 

de um espa<;;o-tempo que favore<;;a e promova a delibera<;;ao democratica•so; ou 

seja, trata-se de atender a exigencia de estabelecimento de um novo contrato 

social: 

"E antes de mais um contrato muito mais inclusivo porque deve 

abranger nao apenas o homem e os grupos sociais, mas tambem a 

77 
RAMONET, Igrulcio (1998a). Geopolitica do caos. Petr6polis, RJ: Vozes, 1998. Titulo do original: 

Geopolitique du chiios. Tradu<;ao: Guilherme Joiio de Freitas Teixeira, p. 47. 
78 

Expressiio usada por IANNI no titulo de um capitulo de seu livro "A sociedade global" (IANNI, op.cit, 

~- 107). 
9 

RAMONET, op.cit. p. 67. 
80 

SANTOS, Boaventura de Souza, op.cit. p. 109. 
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natureza. Em segundo lugar, e mais conflitual porque a incluso.o 

se dd tanto por criterios de igualdade como por criterios de 

diferenra. Em terceiro lugar, sendo certo que o objetivo ultimo do 

contrato e reconstruir o espat;a-tempo da deliberaqao democrtztica, 

este, ao contrtzrio do que sucedeu no contrato social moderno, no.o 

pode con.finar-se ao espat;a-tempo nacional estatal e deve incluir 

os espat;as-tempos local, regional e global. Por Ultimo, o novo 

contrato no.o assenta em distin¢es rigidas entre Estado e 

sociedade civil, entre economia, politico. e cultura, entre p(lblico e 

privado. A deliberaqao democrtztica, enquanto exigencia 

cosmopolita, no.o tern sede propria, nem uma materialidade 

institucional especi.fica»sJ. 

Mais que isso: trata-se de reconstituir, em escala mundial, a tensao 

entre democracia e capitalismo, concebendo a democracia como democracia 

redistributiva, ou, como deliberou o Forum da Sociedade Civil para o dia.J.ogo 

Europa, America Latina e Caribe na "Declara9iio do Rio de Janeiro», 

promovendo a ampliac;;ao e o aprofundamento da democracia participativa; o 

direito intemacional a livre organizac;;ao e negociac;;ao coletiva; o fim da 

exclusao social e da pobreza; a submissao da racionalidade econ6mica a 

justic;;a social; e o desenvolvimento sustentavel dos paises, "o que exige a 

protec;;ao do meio ambiente e o aprofundamento e ampliac;;ao dos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras»s2. 

81 Santos, Boaventora de Souza, op.cit. p. 112. 
82 "Dec1ara~o do Rio de Janeiro" - documento aprovado pelos representantes de organiza9(ies sociais e 

sindicais que participaram do Encontro da Sociedade Civil para o Di31ogo Europa, America Latina e 
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Assim, de acordo com estes principios, entre os temas que tem 

merecido prioridade na pauta da esfera publica planetaria, destacam-se: 

1) A transparencia e o "controle cidadao" das decisi'ies da Organizac;iio 

Mundial do Comercio, atraves da reuniao publica de seus grupos 

especiais e da considera<;ao dos documentos e argumentos apresentados 

pela sociedade civil; 

2) A submissao da OMC, em qualquer circunstancia, ao Direito 

Intemacional reconhecido (Direitos do Homem: Declarac;iio de 1948 e 

Protocolos de 1966), aos Acordos Multilaterais sobre Ambiente (AME) e 

as conven<;Oes basicas da OIT (Organiza<;ao Intemacional do Trabalho); 

3) A moratoria de todas as negocia<;oes comerciais em andamento ou 

programadas, ate que sejam adotadas as medidas relacionadas acima e 

que se fa<;a, com ampla participac;iio da sociedade civil, um balan<;o 

completo do sistema GATI/OMC; 

4) A taxa<;ao das transa<;oes financeiras, reivindicando-se "a ado<;ao de 

medidas (fim do sigilo bancario, espa<;o judiciario ou tribunal penal 

intemacional) que visem a supressao dos paraisos fiscais"; 

5) A anulac;iio das dividas extemas dos paises pobres ou em 

desenvolvimento; 

Canbe, realizado no Rio de Janeiro, nos dias 28 e 29 de junho de 1999, numa tentativa de contraposi9ilo a 
"cimeira" (Confer&lcia de Chefes de Estado da Europa, America Latina e Carihe) realizada na mesma 

data, que "reduziu os povos de nossa regiiio a condi9<lo de meros espectadores das decis<les oficiais". De 

acordo com o documento, sem transparencia, participa9ilo e informa9<lo da opllili!o pUblica, "as 

dec!~ oficiais com rela9<io a temas como educa9<io, erradica9<io da pobreza, coopera9<io para o 
desenvolvimento e prote9<io dos direitos sociais, normalmente adotadas nos encontros governamentais, 
permanecem como letra morta, enquanto as negocia9(ies comerciais avan<;:am segundo os interesses dos 
investidores e das corpo~ mnltinacionais". 0 Forum da Sociedade Civil para o Dialogo Europa, 

America Latina e Carihe faz parte da constm9ilo de uma articnla9ilo entre organiza¢es sociais e sindicais 

do Brasil e demais paises das Americas, denominada Afum93 Social Continental. http://www. •ttar .org e 

http://www.diplo.com.hr. 
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6) A retirada da saude, educa~o, cultura, transportes e todos os demais 

servic;;os publicos de interesse geral da esfera de negociac;;ao da OMC; 

7) A prote~o da seguranc;;a alimentar dos povos e da agricultura familiar 

das decisi>es da OMC; 

8) A proibi~o do patenteamento de seres vivos, sendo os recursos 

geneticos declarados bern comum da humanidade e os acordos da OMC 

subordinados ao respeito da biodiversidade; 

9) A considerac;;ao da agua como bern comum da humanidade, sendo 

protegida das 16gicas de mercado; 

10)0 direito de cada pais produzir em seu territ6rio os medicamentos 

essenciais, em particular aqueles que podem frear epidemias como a 

AIDS, a malaria e a tuberculose'"· 

A dimensiio e a complexidade dos problemas que desafiam o atual 

cidadao global, portanto, revelam a importancia de desvendar- agora, mais do 

que nunca - uma rela~o que, embora intrinseca e fundamental, nem sempre 

tern merecido a devida atenc;;ao: a rela~o entre cidadania e meios de 

comunica~o. Isso porque, a necessidade de uma interven~o qualificada e 

concomitante tanto na esfera publica local como na mundial, visando "uma 

83 
Attac (1999). Esta lista de temas foi elaborada a partir das propostas arroladas nos documentos "Peti¢o 

Internacional pelo Controle Cidadlio da Organiza¢o Mundial do Comercio" e Documento final do 
Encontro de Paris (24 a 26/junho/99) da ATT AC (A¢o pela Tributa¢o das TI1!IlS3\XieS Financeiras em 
Apoio aos Cidadlios)- htto://www.attac.orglbrasil/ 
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outra globaliza<;;ao"s4, toma o exercicio da cidadania cada vez mais articulado a 

informa<;;ao e a comunica<;;ao, como sera tratado nos quatro capitulos da 

segunda parte deste trabalho. 

84 SANTOS, Milton. Por uma outra globaliza~ao: do pensamento unico a consciencia universal. Rio 

de Janeiro: Record, 2000. 



PARTE2 

MiDIA E CIDADANIA 

Examinar a rela9ao entre meios de comunica9ao e cidadania toma-se 

imprescindivel na medida em que ser cidadao vern implicando, cada vez mais, 

entre outros fatores: 

a) dispor de condi9oes de se informar e se posicionar, em tempo real1, 

diante dos acontecimentos mundiais, pois a constru9ao da 

autoconsciencia (condi9iio da soberania, pre-requisito da cidadania) nao 

pode mais prescindir da compreensao e interven9iio nos mecanismos de 

funcionamento da sociedade global2; 

b) agir coletivamente e de forma sincronizada no espa9o-tempo local, 

regional, nacional e global, a partir da troca de informa96es3 e do debate 

1 0 "tempo real", de acordo com Paul Virilio, sendo o tempo mundial Unico, e algo inigualavel na hist6ria: 
"Toda a hist6ria da humanidade se faz nos tempos locais, de urn pais, de uma regiao. A hist6ria de 
amanh3, a hist6ria que com!l9'1 hoje, se faz no tempo Unico, o tempo mundial, o tempo do imediato, aquilo 
que se chama 'live', 'tempo real'. Para mim, isto comporta urn trauma. Otempo real, otempo mnndial se 
sobrep(ie e subordina o e~ real, o espa~tempo local, o espa90-tempo da hist6ria" - VIRILIO, Paul. 
"A desconstru<;ao da solidariedade: o imperio da tecmca e do tempo imediato". Entrevista para a revista 
eletr6nica CaffeEuropa, em 15/01/00. In CEPATinforma, Ano 6, n• 59, 10/03/00. Curitiba: Centro de 
Pesquisa e Apoio aos Trabalbadores (Cepat), 2000, pp. 2-9. 
2 IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civili2a<;ao brasileira, 1999. 8' edi<;ao, p. 115. 
3 Isso e fundamental porque, apesar de o "tempo real" possibilitar teoricamente o "conhecimento 

instantaneo do acontecer do outro", de acordo com Milton Santos, "a informa<;ao instantanea e globali2ada 
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dos diversos pontos de vista sobre os processos envolvidos na 

mundializa~o, o que favorece a proposic;:ao de soluc;:oes aos problemas e 

de alternativas a "articulac;:ao pelo alto" da aldeia global ("desde centros 

decis6rios desterritorializados"4); 

c) dominar o sistema tecnico (hoje unificado pela tecnica da informac;:ao) e 

passar a utiliza-lo de forma ativa, pois disso depende a autoconstruc;:ao 

de cada individuo ejou grupo como sujeito de enunciac;:aojator social, 

abandonando a passividade diante da imposic;:ao dos "objetos tecnicos" 

como "correias de transmissao dos objetivos dos atores hegemonicos da 

cultura, da politica, da economia .. ."s. 

A apreensao dos diversos aspectos envolvidos na relac;:ao entre midia e 

cidadania - dois fenomenos por natureza e historicamente ligados - depende 

primeiramente, no entanto, de resgatar alguns momentos de uma hist6ria que 

foi, desde o seu inicio, marcada pelo embate entre liberdade de expressao e 

controle dos meios de comunicac;:ao por detentores do poder e entre 

multiplicidade e monop6lio. Com isso, busca-se subsidiar a discussao, feita no 

Ultimo ponto do quinto capitulo, das tendencias atuais de concentrac;:ao de 

toda a area de comunicac;:ao em mega-corporac;:oes (que passam a monopolizar 

o controle da infraestrutura das telecomunicac;:oes, a produc;:ao de hardware e 

software e a provisao de conteudo). 

por enquanto nao e generalizada e veraz", pois e intermediada pelas grandes empresas da informa<;iio -
SANTOS, Milton. Por uma outra globaliz~o: do pensamento futico it consciencia universal Rio de 
Janeiro: Record, 2000, p. 28. 
4 

IANNI, op.cit, p. 116. 
5 SANTOS, Milton. (!997a). Tecnica, esp~o, tempo: globaliza~io e meio tecmco-cientifico 
informacional. Sao Paulo: Hucitec, 1997, p. 114. 
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No capitulo 6, urn apanhado de momentos hist6ricos considerados 

importantes no desenvolvimento da relac;ao entre midia e cidadania no Brasil 

tem o objetivo de levantar indicadores das especificidades a partir das quais 

circunscreve-se, nesta dissertac;ao, a discussii.o do uso da Internet. E, no 

capitulo 8, tem lugar a apresentac;ao e analise dos dados obtidos na pesquisa 

das informac;oes sabre a cidade de Curitiba veiculadas por sitesjornalisticos, o 

que e precedido por uma discussii.o sabre os limites e as possibilidades do 

chamado "infojornalismo" (Capitulo 7). 
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5. Monopolio X liberdade de expressao 

A historia dos meios de comunica9iio e a historia da luta pelo poder- o 

poder de o cidadao controlar o Estado (como dizia Arist6teles, "cidadao e o 

homem que detem um certo poder"I) e o poder de o Estado controlar os 

cidadaos; o poder de Estado e cidadaos utilizarem a informa9iio e o 

conhecimento para o controle das adversidades e melhoria das condi96es de 

vida; o poder da liberdade de expressao no combate ao autoritarismo, a 

corrup9iio, as injusti\;as sociais, ao desrespeito a direitos, aos preconceitos e 

discrimina96es etc; o poder economico e politico dos proprietarios dos meios de 

comunica9iio e, mais ainda, dos monopolios sobre a sociedade; o poder de 

grupos e classes sociais lutarem pela hegemonia na sociedade e o poder de os 

poderosos perpetuarem sua hegemonia; o poder dos individuos e paises que 

possuem ejou dominam as tecnologias de comunica\;iio e informa9iio sobre os 

demais individuos e paises etc. 

5.1. Vicio de origem 

Mais do que constru9iio historica, porem, a rela9iio entre meios de 

comunica\;iio, disputa de poder e exercicio da cidadania caracteriza-se pela 

inerencia da liga9iio entre estes fenomenos, como se observa desde o mito da 

1 ARISTOTELES. A politica. sao Paulo: Hemus, 1966. Tra~o de Torrieri Guimariies, p. 80. 
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introduc;:ao do alfabeto fonetico na Grecia, segundo o qual o rei Cadmo semeou 

os dentes do dragao e deles germinaram homens armados: 

"E nao deixa de ser natural e adequado que a forr;a das letras, 

como agenJ:es da ordem e precisao agressivas, seja considerada 

como extensao dos dentes do dragao. Os dentes sao claromente 

visuais em sua ordem linear. As letras sao como os dentes, nao s6 

visualmenJ:e; seu poder de dotar de dentes o neg6cio da 

constru.¢.o de imperios e manifesto em nossa hist6ria ocidenta/»2. 

Com a escrita, surgem os registros, os anais, os arquivos, a organizac;:ii.o 

rigorosa do pagamento de impostos, a ordenac;:ao dos individuos sobre o 

territ6rio e a possibilidade de o Estado tentar "de todas as maneiras congelar, 

programar, represar ou estocar seu futuro e seu passado» 3. 

Por outro lado, com a difusii.o da pratica de leitura, os cidadii.os passam 

a tamar conhecimento das leis e a discuti-las, assim como passam a ter a 

possibilidade de fiscalizar o funcionamento do Estado. Atraves dos Acta diurna 

populi romani, precursores do jomal, por exemplo, Julio Cesar- que assumiu o 

consulado em Roma no ano de 69 a.c, pretendendo tomar-se ditador -

expunha os dissidios e conflitos intemos do Senado, conseguindo o seu 

objetivo: desmoralizar esta instituic;:ao perante os cidadaos romanos. Segundo 

Rizzini, "deve-se a esse subaltemo prop6sito uma iniciativa que o andar dos 

seculos erigiria em direito fundamental dos povos: o exame e a critica das 

2 
MCLUHAN. Marshall. Os meios de comunica~o como extensiies do homem. Silo Paolo, Cnltrix. 

1998. I 0" edi9iio. © I %3. Titulo original em ingles: Understanding Media: The Extensions of Man. EUA, 
McGraw-Hill Book Company, 1964. Tradn¢o: Declo Pignatari, p. 102. 
3 

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligencia Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. Titulo original: Les 
teclmologies de !'intelligence. © 1993. Tradu.ao de Carlos Irineu da Costa, p. 88. 
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resolw;oes do Estado"4. Estas Aetas urbanas eram inicialmente escritas em 

tabuas e expostas no Forum; mas logo passaram a circular "dentro e fora da 

metr6pole por meio de c6pias particulares" e, nao muito tempo depois, 

distribuiam-se c6pias em papiro. Na contraposi<;;iio do carater oficial e 

tendencioso das Aetas vinham as cartas, que eram lidas, comentadas, 

transcritas e, algumas delas, afixadas em prac;;as piiblicass. Assim, durante 

cerca de quinhentos anos, a leitura destes dois tipos de publicac;;oes e sua 

discussiio nas prac;;as publicas fundamentou o exercicio da cidadania: • ... a 

tarde, gente de todas as condic;;oes ali acorria para fiar conversa, conferir 

projetos e criticar o govemo"6. 

Com a transferencia da capital do Imperio para B:izancio, passaram-se 

mil anos ate que ressurgissem os diurnais, atraves das epistolas-circulares e 

das gazetas quinhentistas, que circulavam em tiragens manuscritas, mas "nem 

eram diarias, nem continuas, nem tao variadas quanto as aetas urbanas"7. 

Na Idade Media - "por forc;;a a idade da palavra falada: os poucos 

individuos que sabiam escrever nao tinham como nem a quem faze-lo" s - a 

informac;;ao voltou a circular "de boca em boca", atraves da poesia narrativa e 

do canto dos troveiros e jograis, como relata Menendez Pidal: "o canto era o 

meio de propagar a noticia dos sucessos coetiineos, sendo tal publicidade 

cuidadosamente fomentada pelos poderes publicos"o. Isso no mundo cristiio, 

4 RIZZINI. Carlos. 0 livro, o jornal e a tipografia no Brasil: 1500-1822. Rio de Janeiro: Kosmos 

Editora, 1945, pp. 12-13. 
5 RlZZINI, op.cit. p. 17. 
6 

Ibidem, p. 14. 
7 

Ibidem, p. 15. 
8 Ibidem, p. 18. 
9 Citado por RlZZINI, op.cit. p. 21. 
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onde os primeiros peri6dicos manuscritos surgiram (ou ressurgiram) somente 

durante o Renascimento, pois na China a impressao tabular ou xilognifica 

existia desde o seculo IX e, no seculo seguinte, a tipografia ja estava em pleno 

funcionamento, sendo a folha palaciana King-Pao provavelmente a mais antiga 

do planetaio. 

No Ocidente, a tipografia traz a possibilidade de universaliza~ao da 

educa~o, sendo o livro "a primeira maquina de ensinar e tambem a primeira 

utilidade produzida em massa•n. E traz tambem o nacionalismo, pois a 

impressao - caracterizada pela uniformidade e repetibilidade - promove a 

homogeneiza~ao de extensas regioes, conseguindo "a unifica~o politica das 

popula~oes por meio de agrupamentos vernaculos e lingiiisticos", 

transformando "cada idioma em meio de massa extensivo"I2. 

Mas o noticiarismo surge manuscrito - paralelamente a impressao de 

livros, tambem no seculo XII -, a partir da sede de informa~oes ocasionada 

pelo Renascimento, Reforma, grandes navega~oes e descobertas no "novo 

continente" e, principalmente, a partir das exigencias administrativas dos 

novos Estados modernosl3. E se mantem em circula~o - a margem dos 

periodicos impressos - ate meados do seculo XIX, alimentando uma "literatura 

ambulante popular" de grande importancia politica, pois exercia "uma 

influencia muitas vezes mais determinante que ada imprensa"14. Isto porque 

IO Ibidem, p. 29. 

ll Me LURAN, op.cit. p. 199. 
12 Me LURAN, op.cit. p. 202. 
13 TERROU, Fernand e ALBERT. Pierre. Historia da imprensa. Sao Paulo: Martins Fontes, !990, p. 4. 
14 TERROU e ALBERT, op. cit. p. 6. 
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"a instalac;;ao de oficinas tipograticas era dispendiosa e sua produ<;;iio 

censurada"Is. 

" ... 0 primeiro incunabula, a Biblia de 42 linhas, e de 1456, 0 

primeiro jomal impressa, o 'Nieuwe Tijdinghen', de 1605, e do 

segundo quartel do quinhentismo o primeiro jomal marruscrito. 

Aparente absurdo, explictwel pela clandestinidade a que a 

persegui¢o dos governos condenou os prim6rdios do jomalismo e 

pelo elevado preqo dos trabalhos tipogra.ficos. Da comparagao das 

datas verifico-se terem sido os correios, e nao a tipografia, a 

determinante do periodismo"16. 

A censura a imprensa nasce, assim, antes da propria imprensa, ou seja, 

enquanto esta ainda estava em gesta<;;iio; assim como o monop6lio da midia 

nasce antes da existencia de veiculos de comunicac;;ao concorrentes e o 

controle do Estado sobre os meios de comunicac;;ao e imposto antes de a 

comunica<;;iio se tomar efetivamente social atraves dos meios. As primeiras 

gazetas peri6dicas impressas comec;;aram a circular somente no final do seculo 

XVI e inicio do seculo XVII, mas os censores tiveram suas fun<;;oes oficializadas 

ja em 1524, na Alemanha, em 1537, na Fran<;;a, e em 1586, na Inglaterral7, 

para atuarem sobre as "folhas volantes", pasquins e "libelos" - todos editados 

em numeros avulsos ou com periodicidade irregular: "Nada saia dos prelos sem 

15 RIBEIRO, Jorge Claudio. Sempre Alerta: condi~iies e contradi~iies do trabalho jomalistico. Sao 
Paulo: Brasiliense e Olbo D' Agua, 1994, p. 20. 
16 RIZZINI, op.cit. p. 42. 
17 

1ERROU e ALBERT, op. cit. p. 6. 
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exames, beneplacitos e privilegios: nem livros, nem opusculos, nem papeis 

volantes- nada. Nada e ainda menos noticias, absolutamente proibidas"1s. 

llustrativo do fato de a imprensa ja ter nascido sob o conflito em tomo 

da liberdade de expressiio e do monop61io e o caso da Fran<;;a, onde o primeiro 

semanano (Nouvelles ordinaires de divers endroits, de Louis Vendosme) 

comec;;ou a circular em janeiro de 1631 e, em maio do mesmo ano, foi 

absorvido pela Gazette de France, de Theophraste Renaudot: 

"Renaudot lanQOu a sua Gazette em concorrenda com Vendosme, 

mas gragas ao apoio de Richelieu obteve para ela, em outubro de 

1631, um privilegio conjirmado em 1635 que lhe assegurava o 

'direito de fazer imprimir e vender por intermedio de quem lhe 

aprouver as gazetas de noticias e relatos de tudo o que aconteceu 

e acontece dentro e fora do reino, coriferendas, preQOS correntes 

dos mercadorias e outras impressoes dos ditas agencias (de 

iriforrnagaes), perpetuamente e enquanto as ditas gazetas de 

noticias . . . tiverem curso neste dito reino, com a exclusao de 

quaisquer outras pessoas"19. 

Ou, como relata Schwartzenberg: "a Gazette de France se transforma 

numa coletiinea quase oficial de informac;;oes e artigos de propaganda, 

contando com a contribui<;;iio pessoal de Luis III e Richelieu. Ocultos sob 

pseudonimo"2o. 

18 RIZZlNI . 66 , op.czt. p. . 
19 

IERROU e ALBERT, op. cit. p. 8. 
20 SCHW ARTZENBERG, Roger-Gerard 0 estado espetiiculo: ensaio sobre e contra o star system em 

politica. Rio de Janeiro: Difel, 1978. Titulo do original: L'Etat Spectacle. Traduyiio: Heloysa de Lima 

Dantas, p. 162. 
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Somando-se, entao, a ligac;:ao intrinseca entre meios de comunicac;:ao e 

cidadania, este vicio de origem - combinac;:ao de monopolio (no inicio estatal, 

depois privado, como se vera mais adiante), censura e investimento oficial -, 

perpassa toda a historia da imprensa, chegando ate os dias atuais, porque 

governar, sob qualquer regime2t, e tambem e principalmente convencer, seja 

atraves da conquista da opiniao publica para as proprias teses, seja atraves da 

ocultac;:ao das criticas e teses adversarias, da omissao e manipulac;:ao de 

informac;:oes ou de uma conjugac;:ao de todas estas estrategias. 

Controle politico de urn lado, luta por liberdade de expressao de outro: 

urn embate que acaba por acelerar o desenvolvimento da imprensa, que garlha 

a denominac;:8.o de "o quarto poder" na Inglaterra do final do seculo XVIII22. 

Neste periodo, embora em outros paises a imprensa ainda permanecesse 

passiva, submetida ao controle dos governos, informando "sem de fato 

questionar e deixando para a literatura tradicional a tarefa de combater"23, na 

Inglaterra o jornalismo politico despontava, sustentado no interesse dos 

leitores pelas noticias politicas, pelas ideias liberais em ascensao e pelo carater 

panfletario de muitos periodicos. 

Mas e a Revoluc;:ao Francesa que vern, mais do que qualquer outro fator, 

abrir uma brecha nas grades em que a ferrenha vigilancia dos govemos 

encerrava a imprensa. A partir de entao, intercalam-se periodos em que os 

21 SCHW ARTZENBERG (op.cit. p. 162) diz que "numa democracia, govemar e convencer". Mas, dada a 

hist6rica relayao de pronriscuidade existente entre o poder e a nridia, re1atada pe1o prOprio Schwartzenberg 

e por outros autores (como se vera no decorrer deste texto ), pode-se estender a afirma<;ilo para os demais 

regimes politicos. 
22 "Engajada na 1uta politica desde o sc!culo XVII, ela mereceu ser chamada, por Burke, em 1787, de o 

quarto poder" (TERROU e ALBERT, op.cit. p.12). 
23 TERROU e ALBERT, op.cit. p.l3. 
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principios da liberdade de expressiio sao trazidos a tona e periodos em que eles 

parecem naufragar sem deixar vestigios. 

" ... a Revoluqao, pela pri.meira vez, definiu e colocou em pratica 

por algum tempo os grandes pri.ncipios da liberdade de imprensa 

que iri.am, durante todo o seculo XIX, servir como programa para 

as reivindica¢es dos jomalistas de todo o mundo. Ainda hoje o 

artigo XI da Declaraqao dos Direitos do Homem de 26 de agosto 

de 178924 ( ••• ) continua sendo a proclamaqao mais not6ria do 

principia da liberdade"2s. 

Nos EUA, a chamada "Primeira Emenda" da Constitui~o (o "mais 

sagrado documento na quinta-essencia da democracia") passa a garantir a 

liberdade de expressiio, dando a entender que "a diversidade de expressiio 

fosse o estado natural de uma liberdade duradoura•. Mas, desde en tao, os 

principios fundadores da economia americana foram se combinando com as 

inovac;oes tecnol6gicas e engendrando "um novo tipo de autoridade central 

para a informac;iio- a corporac;ao nacional e multinacional"26. 

24 
"A livre comunica9iio do pensamento e das opini5es e nm dos direitos mais preciosos do homem: todo 

cidadiio, portanto, pode falar, escrever e imprimir livremente, respondendo pelo abuso dessa liberdade nos 

casos determinados pela lei" (Declara9iio dos Direitos do Homem, 26 de agosto de 1789, artigo XI). 
25 1ERROU e ALBERT, op.cit. p. 21. 
26 

BAGDIKIAN, Bern H .. 0 monop6Iio da midia Sao Paulo: Pagina Aberta, 1993. Titulo original: The 

media monopoly. Tradn9iio: Maristela M. de Faria Ribeiro, p. 15. 
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5.2. Mercado de inform~iio e espetaculariz~iio da 

politica 

A transformal(iio do jomalismo politico em industria cultural tern inicio 

nos EUA em meados do seculo XIX, a partir das mudanl(as na economia, na 

politica e na sociedade em geral, que sao as mesmas ocorridas neste periodo 

tambem em toda a Europa: amplial(iio do acesso a instrul(iio (por exemplo, na 

Franl(a, o nlimero de alfabetizados atingia 30% da populal(iio no seculo XVIII, 

60% em 1860 e 90% em 189027), a democratizal(iio da politica, a urbanizal(iio 

crescente, o desenvolvimento dos transportes e meios de comunical(iio (o 

telegrafo eletrico foi criado por Morse, nos EUA, em 1837), a evolul(iio nas 

tecnicas de fabrical(iio (invenl(iio de tinta para impressiio rii.pida de jomais em 

1818, da prensa mecfurica em 1811, da prensa a vapor em 1814, das rotativas 

entre 1860 e 1870, a composi9iio em linotipo em 1884, a impressiio 

heliogrii.fica de ilustra96es em 189528 etc.), a redu9iio do pre90 dos exemplares 

(5 centimos na Franl(a, 1 peni na lnglaterra, 1 cent nos EUA), o surgimento 

das agencias de noticias (Havas em 1835, Associated Press em 1848, Wolff em 

1849 e Reuter em 1851) e a amplia9iio do investimento dos empresii.rios em 

publicidade. 0 grande marco destas mudan9as, nos EUA, acontece ainda na 

primeira metade do seculo XIX: 

• Ate os anos 1830, os jornais americanos prestavam servi90s ou a 

partidos politicos ou a alguma atividade de neg6cio. Depois deles, 

27 RIBEIRO, Jorge Claudio, op.cit. pp. 26-27. 
28 1ERROU e ALBERT, op.cit. pp. 30-3 e 51-3. 
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os jomais passaram a vender um produto (a rwticia) a um pt1blico 

e a vender o seu pt1blico a anunciantes interessados em aumentar 

a uendo de seus pr6prios produtos"2o. 

Esta "revolu~,;ao" no jomalismo americana, que levou "ao triunfo da 

noticia sobre o editorial", realizou-se como causa e conseqiiencia da 

transforma~,;ao dos EUA "de uma republica mercantilista ainda calcada em 

valores aristocraticos em uma democracia de mercado igualitiuia, onde o 

dinheiro tinha um novo poder, o individuo uma nova postura e a busca do 

auto-interesse uma nova honra .. ."30. Ou seja, ao mesmo tempo em que o 

jomalismo de mercado e resultado de uma transforma<,;ao geral na sociedade, 

tambem contribuiu decisivamente para a constitui<,;ao desta sociedade de 

mercado. E isto aconteceu de tres formas, segundo Lins da Silva: 

". .. com os aniincios, ampliaram a oferta de bens de consumo e 

incentiuaram a produ¢o e uenda desses produtos; ao se 

transformarem eles mesmos em produto de consumo de massa, 

abriram uma rwua .frente de neg6cios e de mobiliza¢o e 

acumula¢o de capital; como uendedores de informaqaes lidas por 

milhares de pessoas, se conuerteram em poderosos agentes 

ueiculadores de ideologia, ajudando a construir a hegemonia 

cultural dos ualores do livre mercado"31. 

Com isso, sao desencadeados tres movimentos que vao marcar a 

atua<,;ao da midia e a realiza~,;ao da democracia, em todo o mundo, do come<,;o 

29 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. 0 adiantado da bora: a influencia americana sobre o jomalismo 
brasileiro. Sao Paulo: Summus, 1991, p. 61. 
30 Michael Schudson, citado por SILVA, op.cit. pp. 61-62. 
31 SILVA, op.cit. p. 62. 
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ao tim do seculo XX: a consolida'"ao dos valores da liberdade de imprensa e da 

objetividade como dois principios fundadores do modelo americano de 

jornalismo, que passa a influenciar praticas jornalisticas nos mais diversos 

lugares do mundo; a concentra~o dos veiculos nas maos de um niimero cada 

vez menor de propriet:ari.os, que passam a ter um nivel de participa~o cada vez 

maior nos conglomerados da midia mundial; e a maximiza'"ao do 

funcionamento dos mecanismos geradores da "sociedade-espetii.culo" e da 

"politica -espetii.culo". 

Liberdade de imprensa e objetividade: Do ponto de vista do exercicio da 

cidadania, a liberdade absoluta de imprensa nos EUA, apesar do alarde em 

forma de polemicos debates diante das medidas restritivas tomadas algumas 

vezes pelo govemo Federal32 e autoridades estaduais, nao passa de artificio 

ideol6gico, pois •na sociedade capitalista nao ha liberdade de imprensa, mas 

sim de empresa"33. Quanto a objetividade ("textos desadjetivados, contidos, 

com vii.rios lados de uma questii.o ouvidos em condi'"oes de relativa 

igualdade"34), mesmo que a maioria dos jornalistas e dos veiculos americanos 

afirme acreditar na sua possibilidade, levando a popula'"ao tambem a aceitar 

esta hip6tese como razoavel, e evidente que trata-se de algo impossivel, ja que, 

"ao escolher um assunto, redigir um texto e edita-lo, o jomalista toma decisoes 

em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posi96es pessoais, habitos 

32 
"Em 1798, por exemplo, o Congresso americano desrespeitou a Primeira Emenda ao aprovar duas leis 

contra a sedi<;iio que permitiam san9iies contra qualquer pessoa que escrevesse, imprimisse ou 
manifestasse ideias que pudessem levar o Congresso, o govemo ou as Foryas Annadas a uma ruptura 
Houve ate condenados por essas leis. Mas elas eram tao impopulares que foram um dos principais temas 

da campanha de Thomas Jefferson a Presidencia da RepUblica". Na decada de 1980, Ronald Reagan 

"resolveu impedir a presem;a de jomalistas na opera<;iio militar americana contra Granada, essa decislio 

teve o apoio da absoluta rnaioria da popula<;iio" (Lins da Silva, op.cit. pp. 93-94). 
33 

SILVA, op.cit. p. 89. 
34 

SILVA, op.cit. p. 101. 
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e emo9oes"3s. Antes, porem, trata-se de algo constituido historicamente em 

fun9ao da publicidade de massa, como ressalta Bagdikian, pois, para 

conseguir mais anuncios, era preciso "atrair leitores de todos os credos 

politicos• e, por outro lado, uma diretriz editorial mais moderada "interessava 

aos grandes anunciantes que, por sua vez, nao apreciavam pontos de vista 

liberais ou esquerdistas que pudessem questionar o papel do grande capital"36. 

Desta forma, a resposta foi a tecnica da "objetividade", o que obviamente teve 

as suas conseqiiencias: 

"Na realidade, os noti.cicirios americanos, sob o imperio dessa 

doutrina, tornaram-se cada vez mais conservadores, nao 

verdadeiramente neutros e, muitas vezes, destituidos de 

significado. Ela levou os jornalistas da midia padrao a procurar 

temas 'seguros', politicamente neutros, como crimes e desastres 

naturais, e atrasou por decadas o exame inteligente das ca:usas 

dos eventos. ( .. .) Ela deu ao modelo dos noticidrios americanos 

uma tendenci.a profunda.mente pr6-establis1unent ... "37. 

Constituicao de monop6lios: Apesar de o monop6lio ter se tornado regra 

nos EUA apenas depois da Segunda Guerra Mundial, quando "a publicidade de 

massa passou a destruir sistematicamente os jomais diiuios"38 locals, no inicio 

do seculo alguns indicios desta tendenciaja se evidenciavam: em 1910 havia 

13 "cadeias de jornais", que reuniam "ao todo 63 diiuios, e as mais 

35 
Folba de Sll:o Paulo. Novo Manual da Reda~ao. Sao Paulo: Folba de Sao Paulo. 1992, p. 19. 

36 
BAGDIKlAN, op.cit. p. 160. 

37 
BAGDIKlAN, op.cit. p. 161. 

38 
Ibidem, p. 216. 
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importantes eram a de Hearst e a do grupo Scripps-Mac Rae-Howard"39; e, "em 

1960, a competic;;ao entre jomais locais ja desaparecera em 97% das cidades 

americanas"40. 0 mesmo acontece na area de radio, TV, cinema, video, 

revistas, publicac;;iio de livros, gravadoras etc., por exemplo: 

« a propriedade concentrada jti estava nos genes da 

radiodifusao corporativa. A indUstria comet;au como um cartel 

privado em 1919, quando se formou a Radio Corporation of 

America - RCA (Corporaqao de Radio da America) - como um 

"monop6lio guarda-chuva" sob o qual a General Eletric, a 

Westinghouse, a AT&T e a United Fruit Company concordaram 

dividir entre si o novo e emergente mercado de radiodifusao"4J. 

A partir dai, num acelerado movimento de concentrac;;ao, atraves de 

fusoes, compras, tomadas de controle acionii.rio etc., toda a midia (de massa ou 

nao) tanto dos EUA como da maioria dos demais paises, se move "em direc;;ao a 

um controle rigido exercido por um punhado de enormes corporac;;oes 

multinacionais"42, como se vera no item 5.3 deste capitulo. 

Espetacularizacao das relacoes sociais e politicas: Desde que a 

sociedade se tomou numerosa ao ponto de deixar de ser possivel a cada 

39 TERROU e ALBERT, op.cit. p. 58. 
40 

BAGDIKIAN, op.cit. p. 238. 
41 

Ibidem, p. 34. 
42 

BAGDIKIAN, op.cit. p. 23. 0 autor refere-se exclusivamente a midia dos EUA, mas, em sen livro, 
publicado em 1990, trabalha com dados pesquisados ate setembro de 1988. Niio avalia, portanto, a 

extensiio do movimento detectado nos EUA ao mundo todo, atraves da integra¢o das telecomnnicay6es 

com a informatica verificada a partir da consolida¢o da tecnologia digital, principalmeute na segunda 

metade da decada de 90. Dados atnalizados permitem afirmar que se trata de nm movimento mundial, 

obviamente com f:reqiiencia liderado pelas corpofa9(ies da midia dos EUA, o que sera melbor discutido no 

ponto 5.3. deste capitulo. 
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cidadao "sem esfon;:o conhecer todos os demais"43 e complexa ao ponto de nao 

ser mais possivel inteirar-se de todos os fatos de interesse publico na pra~:a 

publica, o exercicio da cidadania passou a ser moldado e limitado pelos 

mecanismos de funcionamento das grandes maquinas produtoras de 

informa<;:oes e imagens. Mas e principalmente no seculo XX que a realidade e 

transformada em imagens e as imagens em realidade, passando a mediar a 

rela<;:oes sociais. Ou, como explica Guy Debord: "0 espetaculo nao e um 

conjunto de imagens, mas uma rela<;:ao social entre pessoas, mediada por 

imagens. ( ... ) Nao e um suplemento do mundo real, uma decorac;;ao que lhe e 

acrescentada. ( ... )Eo modelo atual da vida dominante na sociedade"44. Isto se 

da, entre outros fatores, pelo ajuste cada vez maior do noticiario a ideia de que 

a unica regra do jornalismo deve sera "conquista do mercado pela adulac;;ao do 

consumidor"4S. Com a criac;;ao da sociedade do entretenimento ou "sociedade 

do espetaculo", a realidade vai se artificializando "pelo noticiario glamourizado 

que faz e desfaz personagens e assuntos da noite para o dia"46. 0 ritmo 

frenetico dos acontecimentos transmitidos faz da realidade um show, 

superficializando o sentido dos fatos, impedindo a reflexao e a compreensao 

dos fenomenos. Ao mesmo tempo, a politica ganha a sua propria "industria de 

43 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. "Do Contrato Social ou Principios do Direito Politico". In Os Peosadores. 

Silo Paulo: Abril Cultural, 1973. Titulo original: Du Contrat Social, p. 91. A cita9lio refere-se a urn dos 

pre-requisitos da democracia indicados por Rousseau. Os outros sao: urn Estado muito pequeno, uma 

grande simplicidade de costumes e "bastante igualdade entre as classes e fortunas". 
44 

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetaculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. Titulo do original: La 

societe du spectacle - Commentaires sur Ia societe du spectacle. Tradu9llo: Estela dos Santos Abreu. 

Escrito em 1%3 e lan~do pela primeira vez em Paris, em 1%7, pela editora Buchet-Chastel, o livro e 

composto de 221 teses. Em 1988, o autor acrescentou 33 novas teses, sob o titulo "Comentarios sobre a 

sociedade do espetaculo". Os trechos aqui citados fuzem parte da tese no 4 e tese n° 6. 
45 

SILVA. op.cit. p. 24. 
46 

Ibidem. 
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espetacu1os"47, com a constru<;ao de imagens se sobrepondo ao fornecimento 

de informa<;iies e substituindo o debate politico, o confronto de ideias e a 

compara9ao de argumentos e programas, assim como desfavorecendo o 

desenvo1vimento da capacidade de ju1gamento baseada em criterios e 

convic<;iies politico-ideo16gicas. Esta industria se constitui quando, nos 

bastidores, a cena politica passa a ser dirigida pe1os principios da publicidade: 

"Porque tambem os lideres desejam dirigir os apelos mais 

adequados a sua clientela eleitoral. Par conseguinte, eles ordenam 

que se investiguem da mesma maneira os m6veis inconscientes 

da 'compra polttica'; mandam, portanto, fazer sondagens das 

profundezas do 'desejo' politico, para melhor influenciar os 

consumidores de 'produ:tos' politicos"•s. 

0 efeito sobre a cidadania desta constru<;ii.o de "imagem ou 

personalidade" dos produtos politicos (candidatos a cargos no Poder Legis1ativo 

e Executivo, p1ataformas e1eitorais, projetos, emendas constitucionais, 

propostas especificas ou posi<;iies ideologicas de longo alcance) para a venda 

tal qual um sabao Ivo:ry"9, amplia-se na medida em que a publicidade de 

massa impiie a constitui<;ii.o de monopolios na midia e estes andam de maos 

dadas com os mandatarios dos paises e das institui<;iies internacionais. 

47 SCHWARTZENBERG, op.cit. p. 215. 
48 SCHWARTZENBERG, op.cit. p. 218. 
49 Ap6s ter feito a "investigayao motivacional" encomendada pela sociedade do sabao Ivory, Ernest 
Dichter constatou: "0 sabilo niio era avaliado tanto pelo pte90, pela aparencia, pela espuma ou pela cor e 
sim pelo conjunto dessas qualidades somadas a outra, imponderavel e quase evanescente e que eu 
denominei 'personalidade do sabiio = (SCHWARTZENBERG, op.cit. p. 217). 
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5.3. Do mercado ao monopolio 

De acordo com a classica teoria da oferta e da procura, "o sucesso no 

mercado atrairia automaticamente novos vendedores que, por sua vez, 

baixariam os pre<;os e impediriam que os ja estabelecidos aumentassem-nos 

para explorar a alta dos neg6cios"50. Mas, com o inicio da fabrica<;ao de 

produtos complexos - "impossiveis de serem diretamente julgados pelo 

consumidor medio" - e da publicidade de massa, esta teoria se evapora: 

"Se um produto nao preenche as expectativas ou e muito caro, 

uma grande campanha publicitciria reduz a probabilidade de que 

um novo competidor entre em cena. 0 direcionamento emocional 

dos aruincios pode desviar a atengao do consumidor para longe 

das caracteristicas repugnantes do produto; uma campanha pode 

varrer o campo antes que um outro concorrente (sem publicidade} 

alcance aprova¢o"s1. 

Bagdikian explica que o processo publicitario de massas niio s6 ajuda a 

esmagar os pequenos comerciantes e produtores em geral como conduz ao 

monop6lio da midia, eliminando veiculos concorrentes. 0 pre<;o de urn anlincio 

num veiculo de grande tiragem ou audiencia e maior do que o pre<;o do mesmo 

anlincio num veiculo de pequena repercussiio, embora o pre<;o unitario por 

consumidor atingido pelo primeiro acabe sendo consideravelmente menor. 

Assim, o mecanismo de funcionamento da publicidade de massa prejudica 

50 
BAGDIKIAN, op.cit. p. 178. 

51 
Ibidem. 
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duplamente o pequeno produtor ou comerciante: 1 °) porque ele nao pode pagar 

os prec,;os de uma grande tiragem ou audiencia e acaba pagando mais (num 

veiculo de menor alcance) para ter urn acesso menor aos consumidores; 2°) os 

grandes anunciantes conseguem bons descontos no prec,;o da veiculac,;ao de 

seus anuncios, o que os leva a terem de somar urn custo menor de publicidade 

ao prec,;o final de seus produtos, que se tomam, assim, mais competitivos no 

mercado. Ja os veiculos de comunicac,;ao, quanto maiores mais beneficiados se 

tomam pela publicidade de massa, pois, com a receita cada vez maior, podem 

investir sempre mais "no pessoal das vendas, no editorial e na promoc,;ao da 

circulac,;ii.o"s2. 

Nem estes mecanismos, nem a consolidac,;ao de monop6lios na area de 

informac,;ii.o e comunicac,;ao, no entanto, constituem novidade: •a inibic,;ao da 

competic,;ao como func,;ao da publicidade ja era reconhecida nos prim6rdios da 

Revoluc,;ao Industrial"53. 0 que ocorreu nos dois seculos seguintes foi o 

desenvolvimento do que ja estava engendrado (nas sociedades industriais) e o 

aprofundamento das suas conseqiiencias, que so nao foram maiores antes da 

decada de 1980 por conta do papel de regulamentac,;aojrestric,;ao 

desempenhado pelo Estado. Nos EUA, por exemplo, no final do seculo XVIII, 

quando •a produc,;ao em massa de bens cresceu alem da capacidade de 

consumo, ( ... ) os anunciantes gastavam, em media, US$ 28,39 por ano, por 

familia, incitando as pessoas a comprarem bens e servic,;os" e, em 1980, "ja 

gastavam 691 d6lares por familia"54. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se a 

52 BAGDJKIAN, op.cit. pp. 154 e 179. 
53 Ibidem, p. 176. 
54 

Ibidem, pp. 144-145. 
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tendencia a concentral(llo da midia: por exemplo, em 1900, nos EUA, havia 

1. 737 centros urbanos e 2.226 jomais dianos; em 1950, o nfunero de cidades 

tinha quase triplicado, passando para 4.700, mas o nfunero dejomais dianos 

tinha se reduzido para 1.900; e, em 1980, havia 8.765 cidades e apenas 1.745 

jomais dianos ss. 

A novidade se apresenta, na decada de 80, com as mudanyas na forma 

de atuac;ao do Estado e reduc;ao da sua intervenc;ao, a partir do 

estabelecimento das politicas economicas liberais56 nos paises do capitalismo 

central57, o que tern como desdobramento, na area de comunicac;iio, medidas 

desregulamentadoras, liberando uma corrida desenfreada tanto no sentido 

especffico da concentrac;ao de propriedade como na direc;ao geral do que 

passou a ser chamado genericamente de "convergencia". Isto e, a novidade se 

configura com a reorganizac;ao do capitalismo como modelo hegemonico - para 

sair das sucessivas crises enfrentadas desde a decada de 70 -, que se realiza 

sustentada pela tecnologia e a partir de um movimento amplo de 

convergencias, como sera visto mais adiante. 

Assim, a legislac;ao da area de radiodifusao dos EUA, por exemplo, 

impedia que uma companhia possuisse mais do que sete estac;oes de radio e 

55 
Ibidem, pp. 214 a 216. 

56 
HERSCOVICI, Alain. "Convergencias tecno16gicas e sistemas de rede: uma aruilise economica". In 

TAPIA, Jorge Ruben Biton e RALLET, Alain (Org). Telecomunica~iies, desregulament~lio e 
convergl!ncia tecnol6gica. Uma anlllise comparada. Campinas, SP: UNICAMP.lE, 1999. (Col~o 
Pesquisas, 2), pp. 154-155. 0 autor coloca a mudan<;:a, a partir dos auos 80, como rompimento da "16gica 
fordista", explicando que "o fordismo caracteriza-se pelo consumo de massa, pela gestiio plauejada da 
economia por parte dos monop6lios p(tblicos e privados, pela forte interven~o do Estado na economia e 
na administra~o da rela~ salarial, assint como pela cria~ de urn sistema comunicacional e tecnol6gico 
mundial ... ". Segundo o autor, este sistema comunicacional, na realidade, seria "a primeira fase da 
constru~o de urn sistema mundial", ou seja, seriam os "sistemas fundadores", que, posteriormente, se 
trausformam em "sistemas ligados as Novas Tecnologias da Informa~o" dentro da chamada regula~o 
·~s-fordista". 
5 

Sobre esta "despolitiza<;<io do Estado", cf. item 3.5- "Totalitarismo neoliberal" -,no capitulo 3. 
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sete de televisao; em 1984, no entanto, "com a tendencia para a 

desregulamenta<,;ao, a FCC permitiu que cada companhia pudesse expandir 

aquele nU:mero para 12 esta<,;oes AM e 12 esta<,;oes FM, alem de 12 esta<,;oes de 

televisao•ss. 

Da mesma forma, o ciclo de "convergencias" (de televisao, telefonia e 

informatica) tern como marco inicial o ano de 1956, com a tentativa, barrada 

pelo Estado norte-americano, "da empresa de telecomunica<,;oes AT&T em 

participar da nascente industria da computa<,;iio"s9. No inicio da decada de 90, 

as tentativas de fusoes passam a impor maior pressao no sentido de eliminar 

os limites legais que coibiam a propriedade cruzada (controlar jomais, revistas, 

radio, televisao e outros meios em urn mesmo mercado). E, em 1994, urn 

acordo para a utiliza<,;ao conjunta dos cabos na cidade de Rochester, entre as 

empresas Rochester Telephone Co. e a Time-Wamer, abre caminho para a 

mudan<,;a definitiva da legisla<,;ao, que ocorre em 1996: 

"0 govemo do presidente Bill Clinton foi um dos principais 

incentivadores da convergencia nos EUA e teve o seu exemplo 

seguido pelos principais paises do resto do mundo. A partir do 

Telecommunications Act, de 1996, todas as barreiras para o 

investimento simultaneo em telecomunicat;aes, comunica¢o 

eletronica e informatica forum eliminados e o mercado teve 

58 BAGDIKIAN. op.cit. p. 34. 
59 CAPPARELLI. Sergio e SANTOS, Suzy dos. "Caminhos cruzados: a televisiio entre a Web e as teles". 
In TAPIA, Jorge Ruben Biton e RALLET, Alain (Org). Telecomunica~iies, desregulamenta~io e 
convergencia tecnoiOgica. Uma anilise comparada. Campinas, SP: UNICAMP.IE, 1999. (Col~o 
Pesqnisas, 2), p. 135. 
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garantida a liberdade para preparar a sua atuat;ao rw centuio 

Nao se trata, portanto, apenas de convergencia de tecnologias. A palavra 

"convergencia", segundo Capparelli, tem seu significado associado a cinco 

modalidades de mudam;as: 

"a convergencia das tecnologias de distribuit;ao de dados, 

imagens e sons atraves da digitalizat;ao da informat;ao; 

a convergencia de equipamentos de comunicat;ao, 

telecomunicru;oes e inforrruitica; 

a convergencia dos modelos de consumo de informat;ao, entre 

comunicat;ao de massa e comunicat;ao interativa; 

a convergencia dos produtos das iru:i:Ustrias culturais em um 

unico produto multimidia; 

a convergencia da ecorwmia das comunicat;Oes que agrupa 

dois setores distintos - telecomunica{X!es e comunicat;ao 

eletronica de massa- mediados pela informdtica"61. 

Alem destas, trata-se tambem da "convergencia" dos espac;;os global e 

local, a partir de estrategias de atuac;;ao que, nas novas economia-mundo e 

comunicac;;ao-mundo, se tornam "glocalizadas", integrando o local, o nacional e 

o internacional. Assim como diz respeito a "convergencia" de conceitos, entre 

informac;;ao e publicidade: "conceitos similares sao ode advertorials (advertise 

60 
CAPPARELLI e SANTOS, op.cit. p. 135. 

61 
Ibidem, p. 136. 
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e editorial) e de infonnacials (informa<;ao e comercial), palavras que tentam 

expressar a fusao de tecnologias de informa<;ao e de comunica¢o"62. 

Mas trata-se, acima de tudo, da "convergencia" de receitas para as 

mega-corpora9oes, que passam, nos anos 90, a monopolizar o mercado tanto 

em nivellocal como mundial. Urn monopolio que, no nivellocal, leva os indices 

de concentra<;ao dos meios audiovisuais a chegarem, por exemplo, ao extrema 

de "90o/o na Irlanda, ou urn pouco menores como 75o/o, no Reino Unido; 65%, 

na Italia; e 50%, na Belgica, Dinamarca e Holanda"63. E, no nivel mundial, 

quando diz respeito a novos produtos, torna-se nao s6 incontestavel como 

definitivo . E o que ocorreu, por exemplo, com o desenvolvimento tecnologico 

do videodisco digital (DVD), onde um acordo de gigantes, firmado entre a 

Matsushita, Phillips, Sony, Time-Warner, Pionner, JVC, Hitachi, Mitsubishi e 

Toshiba, permitiu a ado9iio de padroes e a introdu<;ao no mercado de urn DVD 

de 8,5 gigabytes64 • 

"Convergencia" para o monopolio, que hoje se potencializa na Internet, 

como fica evidente no caso da empresa Cisco Systems, por exemplo, que se 

tornou a maior do mundo- apos ter superado, em valor de mercado, em 1999, 

a General Electric e, em mar9o de 2000, a Microsoft6s. Revolucionando as 

telecomunica9oes, a Cisco tornou possivel "a virada do mundo da voz para o 

mundo dos dados", passando a dominar, com a sua tecnologia de "roteadores", 

62 MATOS, He1oiza. "G1obalismo e 1ocalismo: encontros e desencontros". In Revista Libero. N" 1, ano 1, 

1° semestre- 1998. sao Paulo: Fun~o OlsperLibero, 1998, p. 45. 
63 BRASIL, Sergio de Souza "A internacionaliza<,:ao na produ<;iio das infortllll¢es". In MORAES, Denis 
~rg.). Globaliza~io, midia e cultura contemporinea. Campo Grande: Letra livre, 1997, p. 242. 

DREIFUSS, Rene Armand "Corpora¢es estrategicas e mundializa<,:iio cultural". In MORAES, Denis 

(org.). Glob~ao, midia e cultura contemporinea. Campo Grande: Letra livre, 1997, p. 202. 
65 

Alexandrina Macedo. "Cisco vale mais que a Microsoft". Info Online - http://www.uol.com.br , 
28/03/2000, l0h47. 
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80% da circula~o de informac;;oes na Intemet66. Segundo seu presidente, John 

Chambers, a Cisco comprou 21 outras empresas em 1999: "E temos uma meta 

de 120 para este ano, ou seja, uma aguisigio a cada 15 dias". Isso, alem da 

politica de acordos e parcerias, desenvolvida com fabricantes de informatica, 

fornecedores de servic;;os de Internet, consultores e desenvolvedores de 

programas, como a alianc;;a estrategica firmada, em agosto de 1999, com a IBM 

para o desenvolvimento conjunto de soluc;;oes de 'networking" e comercio 

eletronico67. 

Na Internet, porem, a "convergencia" adquire forma e expressao atraves 

dos "portais", atingindo perniciosamente, en tao, o cidadao, uma vez que estes 

"convergem" para o monop6lio da provisao de conteudo (informativo, de 

entretenimento, de "e-mail", "e-groups", •e-commerce", "e-business" etc). Os 

portais sao "supersites", que centralizam informac;;oes gerais e especializadas, 

assim como correio eletronico, bate-papo online, f6runs de discussao, lojas 

virtuais e outros produtos e servic;;os. "Do ponto de vista do usuii.rio, o objetivo 

e facilitar a obten~o de informac;;oes e servic;;os, o contato social e a aquisi~o 

de produtos na Internet. Ja do ponto de vista dos proprietii.rios das empresas, 

busca-se gerar uma receita liquida cada vez maior, atraves das inserc;;iies 

publicitii.rias, feitas - como em qualquer outra midia - a partir da venda de 

audiencia"68. Ou, como explica Capparelli: 

66 JAKUBYSZY"N, Christophe. "0 secwo Internet vai mudar tudo", diz presidente da Cisco. Le Monde-
27/03/00. Tradu\'fto de Luiz Roberto Mendes Gon9lllves. 
67 

EI Gobierno norteamericano da Iuz verde a Ia alianza estrategica entre Cisco e mM. 
httu:l/www .estrelladjgital.es/ciberestrellal991217/articulos/eeuu 
68 CAMARGO, Nelly de e BECKER, Maria LUcia. "Dos portais a grande murallta". In Contato- Revista 
brasileira de comunic~io, arte e educa~io. N"3, ahril/junho/1999. Brasilia (DF): Senado Federal, 1999, 
p.50. 
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"Nao se cria assim uma dispersao muito grande dos investimentos 

publicitizrios, que de ou:tra forma estariam divididos entre milhoes 

de sites. Sao justamente esses 'supersites' os chamados portais, 

face oposta da WebTv, ou melhor, ou:tro tipo de convergencia ou 

de neg6cio, cuja evolw;ao ainda nao e de todo conhecida, mas que 

ja movimenta milhoes de d6lares69». 

Seguindo a logica da maximizat;ao do lucro, os portais tern seu 

funcionamento baseado em dois mecanismos basicos: 1 °) oferecem uma ampla 

gama de "estat;oes», com diversificados servit;os e produtos, segurando porum 

tempo maior o visitante e agradando melhor, assim, os anunciantes; pois, se 

mantida a media de nao mais que sete minutos de permanencia do usuario em 

um site (segundo um estudo realizado pela Universidade de Minesota- EUA)7o, 

o retorno do investimento publicitario ficaria aquem do desejado; 2°) oferecem 

servit;os e produtos sedutores, obtidos por meio de contratos de franquia com 

empresas produtoras de conteudo, conseguindo um retorno de milhoes de 

dolares pela fat;anha de guiar os passos do usuario dentro de uma rota 

previamente trat;ada7I. Ou seja, por este mecanismo, o deslocamento dos 

usuanos de uma estat;ao para outra do site portal e algo muito bern planejado 

de acordo com a remunerat;ao que uma empresa faz a outra pelo trafego 

"automatico". No caso do conteudo informativo, esse mecanismo dos contratos 

69 CAPPARELLI, op.cit. p. 146. 
7° CAMARGO e BECKER, op.cit. p. 51. 
71 Um exemplo da efetividade deste Ultimo mecanismo foi a divulga9l[o da renegocia9l[o do contrato do 
portal lnfoseek com a Netscape, no final de 1998, quando esta estava sendo comprada pela America 
Online (AOL): pelo novo contrato, a partir de janeiro de 1999, "cain de 15% para 5% o percentual de 
internautas direcionado automaticamente do Netcenter para o lnfoseek, que passou a pagar 200/o a mais 
pe1o tcifego que recebe. Vale 1embrar que, no primeiro trimestre de 1997, a Netscape gerou 44% de todo o 

tcifego do Infoseek" (CAMARGO e BECKER, op.cit. p. 50). 
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de franquia entre as empresas pode resultar na conduc;;ao do usufuio por um 

caminho Unico, fazendo com que ele tenha a sensac;;ii.o de estar bern informado 

sem gastar muito do seu precioso tempo: 

"E ele fica satisfeito, porque este caminlw imico e disfarr;;odo 

atraves de dois mecanismos principais: primeiro, o reforr;;o 

constante de que se trata 'dos principais acontecimentos', atraves 

'dos principais veiculos de comunicat;iio'; segundo, porque, 

atraves da possibilidade de personalizat;ao (criat;iio de um 'lar na 

Web') do portal, dt1 ao usuario a sensat;iio de estar recebendo 

exatamente tudo o que e do seu interesse»72. 

Assim, uma empresa de menor capacidade de atrair audiencia paga a 

dona do portal pelo trafego que recebe; ja um veiculo de grande repercussao 

pode ser altamente remunerado pela empresa dona do portal para que 

disponibilize seu conteudo. Por exemplo, a Terra Networks, subsidifuia do 

Grupo Telefonica, ap6s lanc;;ar o "Terra livre" (servic;;o de acesso gratuito a 

Intemet), fechou um contrato de licenciamento de conteudo com o Grupo 

Estado (Agenda Estado,jomal 0 Estado de Sao Paulo, Jomal da Tarde e Radio 

Eldorado), no inicio de 2000, porum periodo de cinco anos: "Com isso, o portal 

vai desembolsar cerca de 68 milhoes de d6lares: US$ 15 milhoes, para cada 

um dos quatro primeiros anos, e US$ 8 milhoes para o ultimo ano. Metade 

destes pagamentos sera realizada com ac;;oes da Terra"73 • A partir de entao, o 

portal Terra passou a usar, com exclusividade, os conteudos dos meios de 

72 
CAMARGO e BECKER op.cit. p. 52. 

73 MACEDO, Alexandrina. "Estadiio levara conteitdo para o portal Terra". Info Online -
htto:l/www.uol.com.br -, 01/02/2000, 18h4l. 
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comunicac;;ao do Grupo Estado, disponibilizando-os apenas para os usuarios 

que pagam pelo acesso a Web ou aqueles que compram o seu pacote de 

conteudos. 

Os maiores portais (mais visitados) pertencem a mega-corporac;;oes 

constituidas a partir do que Capparelli chama de "convergencia cruzada"74, ou 

seja, empresas que exercem atividades em diferentes setores (de 

telecomunicac;;oes, informatica, radioteledifusao, imprensa, editoria de livros e 

revistas, musica, cinema etc). Este e o caso da AOL, terceiro maior portal e 

maior servic;;o de conexao a Intemet, que alavancou seu poder na Web unindo 

a provisao de acesso com a provisao de conteudo atraves da compra do gigante 

Time-Wamer-CNN7s, em janeiro de 200076, alem deter comprado, em 1999, o 

ICQ e a Netscape, ter feito um contrato de parceria com a Sun Microsystems, 

formado uma joint-venture com o Grupo Cisneros, firmado um acordo com a 

Bell Atlantic e comprado a Movie-Fone•n. E tambem o caso do portal Lycos, 

que, ap6s ser comprado pelo Grupo Telef6nica, em maio de 2000, fundiu-se 

com o Terra Networks, tomando-se "Terra Lycos Inc. • e f:trmando um acordo 

estrategico com o Grupo Bertelsmann (terceira empresa mediatica do mundo, 

operando em 54 paises), atraves do qual o Terra Lycos passa a ter "um acesso 

preferencial ao catalogo especial de livros, musica, televisao, produc;;ao 

74 CAPPARELLI. op.cit. p. 146. 
75 A Time-Warner, por sua vez, depois de fundir-se com a rede Cable News Network (CNN), comprou a 
EMl, .quarta.maior grayadora de :nn1sica .do mundo, tomando-se.responslivel pela..¥enda de um em cada 4 
titolos comerciatizado~ nos EUA (MACEDO, Alexandrina. "Time Warner compra EM! porUS$ 1,3 hi". 
Info Online- http://www.uoLcom.br -, 24/01/2000, l0hl4). 
76 MESQUITA, Renata. "AOL pode ser a nova mim nos processos antimonop61io?". Info Online -
http://www.uoLcom.br -, 08/06/2000, l0h50. 
77 CAMARGO e BECKER, op.cit. p. 53. 
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cinematognifica e outros conteudos mediaticos de Bertelsmann"7s. E o caso, 

ainda, entre outros, do portal Go Network - criado atraves da fusao da Infoseek 

Corporation com a The Walt Disney Company- e do portal Excite, que foi 

comprado pela empresa At Home, cujo principal acionista passou a ser a 

AT&T, ap6s esta ter absorvido a Tele-Communications Inc., segunda maior 

empresa de televisii.o a cabo dos Estados Unidos79, 

Para Bagdikian, "dinheiro e influencia" sao as duas raz6es que Ievam as 

corporao;;oes a Iutarem pelo estabelecimento do seu monop6lio na midia (nii.o 

aquele a moda antiga, onde se visava ser a unica firma do ramo: "e preciso ser 

simplesmente uma em um pequeno grupo de firmas e dominar uma port,;ii.o 

maior dos negocios que todas as outras juntas"). Dinheiro, porque quem 

domina o mercado obtem Iucros percentuais mais altos a cada d6lar investido, 

e influencia, porque dominar o mercado da midia significa influenciar "as 

noticias que o publico recebe, a informat,;ii.o, as ideias das pessoas, a cultura 

popular e as posturas politicas", assim como influenciar os governos, uma vez 

que "detem o poder de influenciar a percepo;;ii.o que suas audiencias tem acerca 

da vida publica ... •so. 0 que se efetiva segundo estrategias claras, configuradas 

nii.o em reunioes conspirat6rias, mas no bojo dos mecanismos intrinsecos ao 

funcionamento do sistema capitalista. 

78 
"Nota de prensa oficial de Terra y Lycos anunciando el acuerdo''. iBrujula.com- Miercoles, 17 de 

mayo de 2000. 
79 

CAMARGO e BECKER, op.cit. pp. 53-54. 
80 BAGDIKIAN, op.cit. p. 25. 
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6. Brasil: a dialetica do dito I ni.o dito e contradito 

Segundo Gramsci, nao e possivel haver uma cultura antagonista ou 

altemativa, ja que isso pressuporia "blocos compactos e contrapostos de 

cultura"1, excluindo a rela~;ao dialetica entre o que se poe eo que se contrapoe 

momento a momento no interior de uma sociedade. 

Deste ponto de vista, a hlst6ria da rela~;ao entre midia e cidadania no 

Brasil revela-se a hlst6ria da tensao dialetica entre o ditofnao dito e o 

ditofcontradito; uma tensao que adquire contomos mais nitidos em alguns 

periodos, como "o dos pasquins irreverentes e panfletarios do periodo da 

Regencia, que atingiu o seu apogeu em 1830 com cerca de cinqiienta titulos e 

o dosjornais anarquistas de operarios, meio seculo depois (1880-1920), com 

quase quatrocentos titulos", assim como com a chamada imprensa altemativa 

dos anos 70, especialmente durante o trienio 1975-1977, "quando o padrao 

altemativo tomou-se dominante, com a circula~;ao simultanea de todos os oito 

grandes somando ate 160 mil exemplares por semana"2. 

Nao apenas nestes tres casos, mas, desde os primeiros tempos, ainda 

quando colonia de Portugal, a consecu~;ao de um espa~;o publico reflexo, 

contra-hegemonico, e tentada e efetivada em maior ou menor medida no 

1 GRUPPI, Luciano. 0 conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro: Graal, 1980. Titulo do 
original: n concetto di egemonia in Gramsci. Tradu9fu>: Carlos Nelson Coutinho. z• edi<;iio, p. 92. Nas 
palavras do autor, M urna rela<;iio dialetica entre a nova cultora "que vai se formando atraves da 
confronta<;iio e do enfrentamento critico" e a cultora tradicional: "a nova cultura avan911 acertando as 
contas com a cultura hegemonica, vinculando-se criticamente as aqnisi9(jes da cultura burguesa e 
reelaborando criticamente a cultura subalterna". 
2 KUCINSKI, Bernardo. Jorna!istas e Revolucionanos: nos tempos da imprensa alternativa. Silo 

Panlo: Scritta, 1991, p. XXI. 
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Brasil, conformando um exercicio da cidadania sustentado no que pode ser 

chamado de uma articula<;ao das contradi<;oes entre o ponto e o contraponto, 

cuja sintese so excepcionalmente e oferecida pela propria midia, ficando via de 

regra na dependencia do trabalho de politiza<;ao realizado (ou nao) pelas 

organiza<;oes dos cidadaos. Ou seja, o exercicio da cidadania no Brasil nao so 

mantem historicamente uma estreita vincula<;ao com os meios de informa<;ao e 

comunica<;ao alternativos como implica a propria produ<;ao de "meios de 

informa<;ao e comunica<;ao alternativos, como antidoto frente ao monopolio da 

palavra por parte dos que usufruem tambem do poder politico e econ6mico"3 e 

a constante elabora<;ao e reelabora<;ao da realidade percebida, atraves da 

articula<;ao de elementos da vivencia cotidiana de cada cidadao com elementos 

integrantes do conteudo veiculado seja pelos meios de comunica<;ao 

controlados pelo Estado efou pelos interesses privados nacionais e 

multinacionais, seja pela chamada imprensa "esquerdista e popular"4 ou ainda 

pelos veiculos da chamada comunica<;ao alternativa - em suas diversas 

dimensoes. 

Neste contexto, antes de passar ao recorte historico que o 

desenvolvimento desta disserta<;ao requer, cabe esclarecer o conceito de 

"alternativo", usado aqui segundo a defmi<;ao de Grinberg: 

" ... e altemativo todo meio que, num contexto caracterizado pela 

existencia de setores privilegiados que detem o poder politico, 

economico e cultural - nas diversas situa(X)es possiveis desde o 

3 GruNBERG, Maximo Simpson. "Comunicac;llo alternativa: dimensi'ies, limites, possibilidades". In 

GruNBERG, Maximo Simpson (Org.). A comunica~ao alternativa na America Latioa. Petr6polis, RJ: 

Vozes, 1987, p. 18. 
4 GRJNBERG, op.cit. p.25. 
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sistema de partido (mico e economia estatizada (Cuba) ate os 

regimes capitalistas de democracia parlamentar e as ditaduras 

militares - implica uma op~iio jrente ao discurso domi.nante; 

opt;{io a qual confluem, em grau varidvel, os sistemas de 

propriedade, as possibilidades de participat;{io dos receptores na 

elaborat;{io das mensagens, as fontes de jinanciamento e as redes 

de distribuit;{io, como elementos complementares»s. 

Em outras palavras, trata-se da ado.;ao de uma concep<;ao de 

comunica<;ao altemativa fundada nao na estrutura unidirecional dos meios6 , 

nem no regime de propriedade e controle, mas no caniter do discurso ("sem 

discurso altemativo niio ha meio altemativo"7), que implica sempre um 

questionamento do status quo, ostentando uma "diferea~a qualitativa" em 

face da grande imprensa e niio apenas assumindo uma existencia 

complementar ou marginal em rela<;ao a elas. Altemativo, portanto, e o 

conteudo "claramente aberto e antiautoritario", que questiona o discurso 

imposto a partir de posi<;iies de poder (politico, economico, ideologico) e 

identi.fica-se com os interesses das maiorias sociais; tendo como caracteristicas 

adjuntas importantes, mas nao imprescindiveis: o controle e a propriedade 

coletivos do meio, a participa.;ao na elei.;ao dos temas e na elabora.;ao das 

mensagens, a ambivalencia dos papeis emissor-receptor e a 

5 GRINBERG, op.cit. p. 30. 
6 Segundo Grinberg, trata-se taml:lem de buscar "canais para um discurso que deve circular a margem da 
comunicru;iio de massa~, mas niio exclusivamente: "niio propomos uma alternativa aos media como tais, 

mas enquanto instrumentos do poder, e, inversamente, 0 meio niio e em si 0 alternativo ( ou niio 0 e 
necessariamente) mas o instrumento de uma opc;iio promovida por um grupo de pessoas ou por urn setor 
social~ (GRINBERG, op.cit. pp. 19-20). A ado<;ao deste conceito justifica-se especialmente pela 

atualidade que adquire na era da Internet. 
7 

Ibidem, p. 29. 
8 

Ibidem, p. 24. 
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multidirecionalidade das mensagens (por exemplo, pode ser alternativo tanto 

urn veiculo nao-massivo como urn massivo)9. 

6.1. Brava gente "grasnadora" 

Durante os primeiros tres seculos, Portugal reprimiu todas as tentativas 

de montar tipografias na colonia. Somando-se as dificuldades impostas pelo 

tamanho do territorio e pela existencia de uma populac;ao dispersa e iletrada, a 

metropole dirigia uma "repressao preventiva• as tentativas de difusao de 

informac;oes e ideias. Em 1706, a Carta Regia de 8 de junho determinou o 

fechamento de uma pequena tipografia em Recife, instalada "para impressao 

de letras de cilmbio e orac;oes devotas•w. Com mais vigor, em 1747, foi fechada 

a oficina tipografica montada no Rio de Janeiro por Antonio Isidoro da 

Fonseca: "mandou a Corte aboli-la e queima-la, para nao propagar ideias que 

podiam ser contrarias ao interesse do Estado"ll. Apesar da censura, no 

entanto, neste periodo "ha registros da ac;ao de pasquineiros, 'ruins de boca' ou 

'grasnadores'": 

"Que os pasquins podiam traduzir um parecer comum, exercendo 

efeito sedativo e atemorizador no animo dos governantes, 

equivalente ao dos editoriais da imprensa livre, ve-se no 

9 
Ibidem, J'P· 19-29. 

10 SODRE, Nelson Wemeck. Historia da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Edi<;Oes do Graal, 1977. 2" 

edi.ao, p. 20. 
II Moreira de Azevedo, citado por Nelson Wemeck soore, op.cit. p. 21. 
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desassossego de D. Luis Antonio de Souza, morgado de Mateus, o 

autoritario esclarecido capitao-general de S.Paulo, ao saber que 

um tremendo requisit6rio em verso contra a sua administra¢o, 

misteriosamente rolocado sobre o seu bofete, fora antes exposto 

no adro da igreja de Santa Teresa, em noite festiva de novena. ( ... ) 

A base do ataque era a cria¢.o das Tropas de Auxiliares, cujos 

postos recusaram os principais paulistas da cidade e cercanias 

Entre os "grasnadores" destaca-se Gregorio de Matos Guerra (1623-95), 

o "Boca do Infemo", cuja obra e considerada por Ronald de Carvalho como "o 

nosso primeiro jomal, onde sao registrados os esciindalos miudos e grandes da 

epoca, os roubos, os crimes, os adulterios e ate as procissoes, os aniversftrios e 

os nascimentos"l3. Quanto aos pasquins, ainda no seculo XVIII, vale lembrar a 

sua influencia decisiva na eclosao da inconfidencia baiana e na "conspirac;;ao 

dos alfaiates" (as duas em 1798)14. 

Em 1808, a fanlilia real portuguesa implanta formalmente no Brasil a 

tipografia e, com ela, a censura previa e o o.ficialismo da imprensa. A 

contraposic;:ao, porem, nao esperou este "acontecer": com a abertura dos 

portos, comec;:aram a entrar clandestinamente no pais todo o tipo de 

impressos, inclusive jomais, como o Correio Brasiliense - editado em Londres. 

0 declinio do absolutismo levou a uma mudanc;:a na atitude oficial: tratava-se 

agora nao mais de simplesmente reprimir a liberdade de expressao, mas de 

12 RIZZINI, Carlos. 0 livro, o jornal e a tipografia no Brasil. Rio de Janeiro: Kosmos Editora, 1945, p. 

241. 
13 Citado por RIZZINI, op.cit. p. 249. 
14 RIZZINI, op.cil. p. 245. 
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proclamar as virtudes do governo e, principalmente, de "combater as ideias 

que lhe eram contnirias•ts. Para isso, do lado oficial, passaram a ser editados 

dois periodicos: a Gazeta do Rio de Janeiro, que come~ou a ser publicada em 

1808, chegando a ter tres edi~iies por semana enquanto circulou (ate 1821), e 

a "Idade de Ouro do Brasil", que circulou nas ter~as e sextas-feiras, de 1811 a 

1823, na Bahia, patrocinado pelo conde dos Arcos, apresentando "as noticias 

politicas sempre da maneira mais singela, anunciando simplesmente os fatos, 

sem interpor quaisquer reflexiies que tendessem direta ou indiretamente a dar 

qualquer inflexao a opiniao publica"t6. 0 que nao deveria impedi-la "de mostrar 

'como o carater nacional ganha em considera~o no mundo pela adesao ao seu 

governo e a religiaom17. Alem destes, no ambito da imprensa fotjada ou 

amparada pelo governo, circularam tambem, entre outros: "Variedades ou 

Ensaios de Literatura", em 1812; "0 Patriota•, em 1813 e 1814; "Reflexiies 

sobre o Correia Brasiliense", em 1809, cujos seis numeros publicados sairam 

da Imprensa Regia; "0 Investigador Portugues", editado em Londres, de 1811 a 

1818, sob encomenda dos governantes portugueses; "0 Contemporaneo", em 

1818, redigido por Inacio Martins Pamplona, que recebia mil francos mensais 

para isso do embaixador de Portugal em Londrests. Neste contexto - do 

"aluguel de penas" em defesa da monarquia portuguesa -, porem, o destaque 

fica com o padre Joaquim Ferreira de Freitas, como relata Nelson Werneck 

Sodre: 

15 ' 
SODRE, op.cit. p. 34. 

16 ' 
SODRE, op.cit. p. 34. 

17 
Idem. 

18 
Ibidem, pp. 34-37. 
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"Alugado o padre, veri.ficou o alugador, logo depois, que ele se 

vendia a todos. Fez-se necessci.ri.o aumentar-lhe o subsidio. 0 

padre se tomaria profissional do mister: foi alugado, adiante, por 

Caldeira Brant, quando das negocia¢es para o reconh.ecimento 

de nossa Independencia e, mais tarde, pelo Chalaqa, para 

descompor 0 Brasil e OS que haviam levado D. Pedro I a 

abd:icaqao. Nottwel precursor, esse, de alguns not6rios jomalistas 

atuais, desonra da classe que nao pode por eles ser aferida"19. 

Do outro lado estava Hipolito Jose da Costa, ex-diretor da Imprensa 

Regia de Portugal, que, perseguido pela Inquisigii.o, encontrava-se exilado em 

Londres desde 1805 e, tres meses antes de a Gazeta do Rio de Janeiro comegar 

a circular no Brasil, langou o Correio Brasiliense ou Armazem Literario. 

Tratava-se de uma mistura de jornal, revista e livro, publicada em forma de 

brochura mensal de capa dura: 

"0 jomal entrava clandestinamente no Brasil, sempre com atraso. 

Suas 140 pdginas reuniam cartas dos patriotas brasileiros, 

noticias, produ¢o literci.ri.a e opinio.o politica. 0 "Correio" defendia 

a monarquia constitucional, a liberdade de opinio.o, a aboli¢o da 

escravatura, a criaqao da universidade e a indepen.d.encia do 

Brasil. Foi editado ate 1822, num total de 175 rrumeros"20. 

Para Nelson Werneck Sodre, o problema do Correio Brasiliense era a 

perspectiva externa de ver o Brasil: "todos os nossos grandes problemas foram 

19 Ibidem, p. 37. 
2Jl RIBEIRO, Jorge Claudio. Sempre Alerta: condi.,,CS e contradi~lies do trabalho jornalistico. Siio 
Paulo: Brasiliense e Olho D'Agua, 1994, p. 23. 
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por ele tratados muito mais segundo as condic;;oes intemacionais do que das 

nacionais"2t. Assim, entre seus meritos esta a independi'mcia em relac;;ao ao 

govemo portugues, sendo "o exclusivo reposit6rio das falhas da administrac;;ao 

brasileira"22. Entre os defeitos, esta o fato de nao ter sido precursor do 

abolicionismo, nem da defesa da imigrac;;ao europeia, nem da ideia da 

transferencia da capital para o interior; alem de ter ficado "ao lado das Cortes, 

quando estas tentaram recolonizar o Brasil ... "23. 

Em 1821, no entanto, surgem dois peri6dicos que defendem os 

interesses brasileiros: o "Diano Constitucional", na Bahia, e o "Reverbero 

Constitucional F1uminense", no Rio de Janeiro. 0 "Diario Constitucional" 

nasce com o objetivo explicito de travar a luta politica e o faz, ja de inicio, em 

defesa da renovac;;ao da "Junta Provisional" da Bahia, para que os membros 

nacionais ficassem em maioria. Do !ado dos portugueses, estavam o 

"Semanario Civico" e a "!dade de Ouro do Brasil". Esta foi a primeira 

campanha eleitoral travada pela imprensa no Brasil e, com a vit6ria dos 

brasileiros, "um dos primeiros atos da nova Junta foi a extinc;;ao da comissao 

da censura"24. Contra "0 Constitucional", as forc;;as metropolitanas 

fomentaram a publicac;;ao de varios peri6dicos: "A Sentinela Baiense", "0 

Analisador Constitucional", "0 Baluarte Constitucional", "0 Despertador dos 

Verdadeiros Constitucionais" e "A Abelha". Sem veneer por meio dos 

argumentos, acabou "suprimindo violentamente o 6rgao nativista, por assalto 

21 ' 
SODRE, op.cit. p. 24. 

22 Ibidem, p. 25. 
23 Tese de Fernando Segismundo, apresentada ao VI Congresso Nacional dos Jornalistas, citada por 
SODRE, op.cit. p. 25. 
24 > 

SODRE, op.cit. p. 60. 
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militar ... •2s. Ja o "Reverbero Constitucional F1uminense" configurou-se como 

orgao doutrinii.rio em prol da independencia e durou treze meses, passando de 

quinzenii.rio em 1821 para semanii.rio em 1822: "Alem dos artigos doutrinii.rios, 

publicava extratos dos jomais de Londres, Paris e Lisboa, abundantes 

transcri~oes do Correio Brasiliense, resumos dos trabalhos das Cortes, 

comentii.rios sobre o Prata e contesta~oes aos 'chumbeiros' do Semanii.rio 

Civico, da Baia"26. 

Dom Pedro I proclamou o frm da censura previa, em 28 de agosto de 

1821 ("tomando S. A. Real em considera~o o quanto e injusto que, depois do 

que se acha regulado pelas Cortes Gerais Extraordinii.rias da Na~o Portuguesa 

sobre a liberdade de imprensa, encontrem os autores ou editores inesperados 

estorvos a publica~o dos escritos que pretendem imprimir"); ou seja, 

oficialmente, por determina~ao das Cortes Constitucionais de Lisboa, foi 

abolida a censura previa"27. Mas a imposi~ao de "estorvos a publica~ao dos 

escritos• e amenizada por pouco tempo: em outubro de 1822 come~a a 

"liquida~ao da imprensa liberal", que vai ganhando for~a gradativamente ate a 

suspensao propriamente dita da liberdade de imprensa em novembro de 1823 

- por ocasiao da dissolu~o da Assembleia Constituinte2s. 

Neste periodo, inaugura-se uma nova fase na imprensa brasileira: de 

um lado, impera a implanta~ao dos precursores do desenvolvimento de um 

"jomalismo empresarial" no pais. 0 Diii.rio do Rio de Janeiro, por exemplo, 

25 IbidenL 
26 RIZZINI, op.cit, p. 375. 
27 RIZZINI, op.cit. p. 329. 0 texto citado por Rizzini faz parte do "aviso de 28 de agosto", publicado por 

D. Pedro I. 
28 ' 

SODRE, op.cit. p. 90. 
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lan<;ado em junho de 1821, e considerado o primeiro "jornal informativo" a 

circular no Brasil: 

"Dic'uio, ocupava-se quase tao somente das questoes locais, 

procurando fornecer aos leitores o mtvdmo de inforrnm;tio. Inseria 

informat;;Oes particulares e an:Uncios: aquelas tratavam de ju.rtos, 

assassinios, demandas, reclamat;;i)es, divertimentos, espetaculos, 

observat;;Oes meteorol6gicas, mares, correios; estes tratavam de 

escravos fugidos, leilaes, compras, vendas, achados, alugueis e, 

desde novembro de 1821, pret;os de generos"29. 

Assim, tal como e entendida a imprensa atualmente, o Diario do Rio de 

Janeiro "foi precursor originalissimo. ( ... )Do ponto de vista politico, entretanto, 

em nada alterou o quadro3<>". Isso, pelo menos, na maior parte de seus 57 anos 

de existencia, pois em 1860 torna-se republicano31. Este distanciamento da 

politica caracteriza o que Jorge Claudio Ribeiro chama de "publica<;oes 

politicamente conservadoras"32, ou seja, aquelas que evitavam, entre outros 

temas, os da Aboli<;ao e da Republica, abordados com todo o vigor pelo 

chamado jornalismo da "tribuna ampliada". 0 espirito empresarial que inspira 

o modelo de jornal independente segue o exemplo dos Estados Unidos, 

distanciando-se do "engajamento partidario a imagem europeia" e fomentando 

29 
Idem, pp. 58-59. 

30 
Ibidem, p. 59. 

31 BAIDA, Juarez. Jornal, bistoria e tecnica: historia da imprensa brasileira Sao PauJo: Atica, 1990. 
4• edi<,:lio, p. 81. Segundo o autor, esta eo momento em que o Diano passa a contar em sua redac;iio com 
Machado de Assis, Quintino BocaiUva, Saldanha Marinho e Jose de Alencar. Em 1878, o Diano do Rio de 
Janeiro encerra a sua cireilia,.ao. 
32 

RIBEIRO, op.cit. p. 24. 
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iniciativas como o "Diario de Pernambuco", o "Jornal do Commercio", o 

"Correio Mercantil" e "A Patria", alem do ja citado "Diario do Rio de Janeiro"33. 

Do outro lado, trabalhando com a concep\!ao de "tribuna ampliada", na 

qual •o jornalista era um ativista politico e o jornal, veiculo de suas ideias"34, 

destacaram-se Cipriano Jose Barata de Almeida, com suas "Sentinelas da 

Liberdade"35; Luis Augusto May, com "A Malagueta"; frei Joaquim do Amor 

Divino Caneca, com o "Tiphis Pernambucano"; assim como muitissimos 

outros: 

"No.o e a imprensa in.fluente como o DifLrio do Rio de Janeiro ou o 

Jomal do Commercio, a exibir neutralidade e indiferenga olimpicas 

diante dos acontecimentos, que abala o governo e o questiona. 

Esse papel cabe ao jomalismo de oposi¢o, desde o 'Aurora' de 

Evaristo aos panjletos, folhetos, pequenos titulos 

depreciativamente chamados de pasquins. SO.o incontaveis. 

Editados no Rio, reimpressos nas provincias; fechados em uma 

cidade, ressuscitam em outra. Perseguidos, processados, 

condenados, voltam com nomes diferentes"36. 

Mas, com a expansao do comercio e da industria, "a alian\!a da 

burguesia ascendente nas cidades com a aristocracia rural investe em jornais 

33 BAHIA, op.cit. p. 61. 
34 RIBEIRO, op.cit. p. 23. 
35 Segundo Nelson Werneck Sodrt\, as Sentinelas "mudavam de nome de acordo com os lugares em que 
apareciam e as prisiies a que era levado Barata", tendo recebido, entre outros, os seguintes nomes: 
Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, com 66 nUm.eros; Sentinela da Liberdade na Guarita de 
Pernambuco Atacada e Presa na Fortaleza do Brum por Ordem da Fof9ll Armada Reunida, com urn 
nUm.ero; Sentinela da Liberdade a Beira Mar da Praia Grande, com 32 nfuneros; e Nova Sentinela da 
Liberdade na Guarita do Forte de Silo Pedro na Babia de Todos os Santos, com 37 nUrn.eros (SODRE, 
of'cit. p. 78). 
3 BAHIA, op.cit. p. 59. 
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pr6speros", convergindo para o liberalismo: "e o mom en to em que a defesa dos 

direitos do cidadao envolve a defesa dos direitos dos comerciantes de explorar 

seus neg6cios a margem da interveno;;ao arbitraria da Coroa"37. 0 numero de 

jornais politicos nao diminui, mas "a sua durao;;ao e cada vez mais efemera"38. 

Neste periodo, que se estende ate o final do seculo XIX, a imprensa tem como 

caracteristica a convivencia do reporter com o chamado publicista (misto de 

jornalista e politico): "Jose Maria da Silva Paranhos, Jose Clemente Pereira, 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, Justiniano Jose da Rocha, Rui Barbosa, 

Quintino Bocaiuva, Jose do Patrocinio, Ferreira de AraUjo e tantos outros sao 

jornalistas e estadistas"39. 

6.2. Imprensa-empresa e imprensa-operCzria 

Com o crescimento economico proporcionado pelo ca.Ie, a urbanizao;;ao, a 

ampliao;;ao das linhas de navegao;;ao e das estradas de ferro e a chegada de 

imigrantes (entre eles, grillicos experientes), a imprensa alcano;;a outro patamar 

em termos de quantidade (em 1880, no Rio de Janeiro, "havia 42 jomais e 

revistas; em 1881 esse numero subiu para 95"40) e de qualidade: tanto por 

conta de melhorias no nivel tecnico-editorial de alguns veiculos que se auto-

constituem como empresas quanto por conta do surgimento da imprensa 

37 
BAHIA, op.cit. pp. 62-63. 

38 
Ibidem, p. 62. 

39 
Ibidem, p. 60. 

40 
RIBEIRO, op.cit. p. 30. 
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operfuia e seus desdobramentos na proliferac;ao de veiculos que se auto-

afirmam como organizadores sociais. 

Seguindo a tendencia empresarial, em 1874 surge no Rio de Janeiro "A 

Gazeta de Noticias" e, em 1875, nasce "A Provincia de Sao Paulo" -futuro "0 

Estado de Sao Paulo" - que, neste periodo, "vivia de anlincios (de casas 

comerciais de amigos, de falecimentos, de missas, de partida de navios em 

Santos, de espetaculos de teatro, de chegada de medicos da Corte, de negros 

fugidos), e de assinaturas, estimuladas por premios sorteados com a loteria 

••• 41". Assim, em 1891, como nascimento do Jomal do Brasil, mais urn passo e 

dado em direc;ao a concepc;ii.o do jomalismo como empresa: 

"A 2 de abril {de 1900) aparecia a edi.¢o vespertina do Jornal do 

Brasil, primeiro jornal em nosso pals a tirar d:uas edi¢es diarias, 

circulando a vespertin.a as 15 horas. ( .. .) Atingia, entao, a 50. 000 

exemplares, indice singular para a epoca, que a redat;tlo timbrava 

em lembrar ser superior a de La Prensa, de Buenos Aires ... "42. 

Apesar do analfabetismo, que, em 1890, era a condic;ao de 84% da 

populac;ao brasileira (e, em 1920, ainda afetava 75%)43, as inovac;oes 

tecnol6gicas impulsionam a ampliac;ao das tiragens - em 1905 foram 

introduzidas maquinas linotipo de composic;ao de textos44 e, em 1908, 0 

Estado de Sao Paulo imprimia suas edic;oes ja em rotativas. Em 1913, e 

fundada a primeira agencia de publicidade, a Ecletica, e, em 1914, o Jomal do 

Brasil veicula os primeiros anuncios a cores. A partir dai, o mercado 

41 ' 
SODRE, op.cit. p. 260. 

42 
Ibidem, p. 313. 

43 
RIBEIRO, op.cit. p. 31. 

44 
BAHIA, op.cit. p. 137. 
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publicitario avanc;a, com "a organizac;ao de agendas, o reconhecimento da 

func;ao profissional do corretor de anuncios, a pratica de prec;os mediante uma 

tabela, a caracterizac;ao do anuncio de varejo"45. Somando-se a tendencia de 

dinamismo editorial Uornalismo especializado, com veiculos cobrindo 

especificamente a area da agricultura, ou dos esportes, ou da industria; 

criac;ao de vespertinos; valorizac;ao visual, atraves de fotos e desenhos; 

fundac;ao da primeira agencia noticiosa nacional, a Americana; lanc;amentos de 

mUltiplos cliches e edic;oes extraordinanas46 etc.), a evoluc;ao no mercado de 

publicidade contribui para a adesao das maiores empresas as regras do 

capitalismo industrial: 

"Em editorial, 0 Estado de Sao Paulo chama a aten¢o em 1915 

para o 'industrialismo' que afasta a imprensa do 'conjlito dos 

partidos'. Na pratica, esse caminho e comprovado pelo 

reaparelhamento grafico e editorial, pela descoberta de novas 

areas de cobertura, alem da politica - os esportes, principalmente 

o futebol, o carnaval, eventos populares -, e pelo crescimento da 

fatura publicitaria"47. 

Porem, ao mesmo tempo, "6rgaos do maior prestigio no Rio e em Sao 

Paulo" beneficiam-se de "suborno governamental", expressando nao mais que 

opinioes de aluguel, como revelou o proprio presidente Campos Sales, que, 

alem de afirmar "ter subvencionado os jomais que apoiaram seu govemo 

45 BAHIA, op.cit. pp. 166-167. 
46 Segundo Nelson Werneck Sodr<!, porocasiao da revolta dos marinheiros, em 1910, o Jornal doBrasilja 

chegava a tirar cinco ou seis edi<;Oes diilrias, assim como em 1917 chega a publicar cinco cliches sobre a 
Guerra Mundial. Em 1912, passa a dedicar pilgina inteira aos esportes (SODRE, op.cit. pp. 397-398). 
47 

BAHIA, op.cit. p. 150. 
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(1898-1902)", justifica-se, "alegando que seguia precedente republicano aberto 

por Prudente de Moraes, cujo ministro da Fazenda distribuia verbas ajomais e 

jomalistas da confian~ do presidente". Ainda segundo testemunho de Campos 

Sales, citado por Juarez Bahia, durante seu govemo, "o Banco da Republica 

pagou cheques por 'servic;;os de imprensa' num total de 1 milhao de contos de 

reis ou 250 mil contos de reis por ano"48. 

Do outro lado, desenvolve-se uma imprensa que se propoe a nao s6 

informar, mas "politizar" e "organizar os trabalhadores brasileiros"49: a 

chamada imprensa operaria ou reivindicat6ria. Fruto da atividade politica 

intensa das lideran~s operarias imigrantes, a proliferac;;iio da imprensa 

operaria ocupa um periodo de aproximadamente cinqiienta anos (desde os 

anos 80 do seculo XIX ate as primeiras tres decadas do seculo xxso); periodo 

em que sao editados 343 titulos em todo o territ6rio brasileiro, sendo que, 

deste total, 149 eram editados no estado de Sao Paulo (22 fora da capital), 100 

no Rio de Janeiro (7 fora da capital) e 94 distribuidos pelos outros estadoss1• 

Neste periodo (imediatamente pre e p6s proclamac;;ao da Republica), esta 

"imprensa radical" desempenha urn papel fundamental no debate e elaborac;;ao 

de diferentes concepc;;oes de cidadania, que passam a ganhar expressao no 

interior da sociedade: o grupo ligado a Silva Jardim introduz "uma concepc;;ao 

de cidadania que se aproximava do modelo rousseauniano: a visao do povo 

48 Ibidem, p. 160. 
49 FERREIRA, Maria Nazareth. A imprensa openiria no Brasil -1880-1920. Petr6polis: Vozes, 1978, p. 

88. 
50 Segundo Ferreira, os mais antigos jornais openirios sao "0 Pro1etario", fundado em 184 7 porum grupo 
de iote1ectuais do Recife, eo "Jornal dos Tip6grafos", Ian~ em 1858 no Rio de Janeiro pela Associ~ 
dos Tip6grafos. A autora ressalva, no entanto, que, "pe1o proprio contexto hist6rico em que apareceram", 

estes jornais n3o tiveram maior expressao (FERREIRA, op.cit. p. 93). 
51 FERREIRA, op.cit. p. 89. 
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como entidade abstrata e homogenea, falando com uma s6 voz, defendendo os 

mesmos interesses comuns"s2; os socialistas disseminam a no~ao de Republica 

como a possibilidade de extensao do direito de intervir nos neg6cios pitblicos a 

todos os cidadaos, onde os operfuios, "ate entao vivendo como forasteiros no 

solo da patria, vinham agora reivindicar este direito atraves de uma 

organiza~ao partidfuia que se propunha defender seus interesses dentro das 

regras do sistema representativo"sa; os positivistas defendem uma no~ao de 

cidadania que "nao incluia os direitos politicos, assim como nao aceitava os 

partidos e a propria democracia representativa", admitindo apenas os direitos 

civis e sociais, que deveriam ser concedidos pela "a~o iluminada do Estado" 54 

- o que implicou uma a~ao cooptativa do Estado em rela~ao a classe operfuia 

(no~ao de "estadania")ss; ja os anarquistas repudiavam qualquer tipo de 

autoridade, assim como a !uta politica atraves de partidos e elei~oes e se 

dividiam em "anarquistas comunistas" e "anarquistas individualistas"56, sendo 

o primeiro grupo defensor da revolu~o social, atraves da aboli~o da 

propriedade privada e do Estado, mas admitindo "o sindicalismo como arma de 

luta", e o segundo grupo adepto tambem da aboli~ao do Estado, mas contra 

toda forma de organiza~ao que nao fosse espontiinea e pela manuten~ao da 

propriedade privada ap6s a revolu~ao57. 

52 CARY ALHO. Jose Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Republica que nlio foi. Sao 
Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 47. 
53 CARVALHO, op.cit. p. 55. 
54 

Ibidem, p. 54. 
55 

Sobre o conceito de "estadania", cf. capitulo 2, p. 80. 
56 CARVALHO, op.cit, p. 57. 
57 

Ibidem, p. 58. 
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E essa imprensa que, ate 1930, nao apenas sustenta a organizac,;ao do 

movimento openirio, mas desbrava os dificeis caminhos do exercicio da 

cidadania para a sociedade brasileira em geral: 

"Ela abre esp~ as transformat;aes que se operam nas relat;aes 

de traballw na Europa e rws Estados Unidos, cobre com mais 

detalhes a revolut;a.o sovietica (1917} e impulsiona greves como a 

de 3 de maio de 1919, em &io Paulo, em que 1 0 mil homens 

suspendem o traballw para exigir a jornada de 8 horas (em lugar 

da de 11 lwras) e reclamar o direito de comprar alimentos pelos 

prer;;os das tabelas ojiciais outer suas associat;aes reconhecidas 

pelo poder p(lblico"ss. 

Com a agitac,;iio operaria e, principalmente, com as greves de 1917 e 

1918, intensifica-se a violencia da repressao, piorando as ja precarias 

condic,;oes de existencia da imprensa operaria. Mas, mesmo com a Lei Adolfo 

Gordo, de 1922, que limita a liberdade de imprensa e como •estado de sitio", 

s6 suspenso em 1926, a imprensa operaria sobrevive, desenvolvendo-se 

paralelamente a "imprensa capitalista"; o que significa, para Nelson Wemeck 

Sodre, a existencia desde o inicio do seculo XX de uma imprensa de classe: "ou 

da classe dominante, ou da classe dominada, com todos os reflexos que essa 

divisao proporciona a atividade dos peri6dicos e do periodismo"59. 

58 BAHIA, op.cit. nota da p. !52. 
59 • 

SODRE, op.cit. p. 370. 



190 

6. 3. Um passo a Jrente, dots atrcis 

Embora Juarez Bahia e Nelson Werneck Sodre chamem o periodo 

compreendido entre as duas decadas finais do seculo XIX e as primeiras tres 

do seculo XX de fase de consolida~;ao da imprensa brasileira como industria, "a 

fragilidade desta 'aventura industrial' ate a segunda metade deste seculo e 

inquestionavel", pois faltam condi~;oes a economia local para sustentar tal 

empreendimentofiO. 0 que Bahia chama de "reaparelhamento tecnico" e de 

"reaparelhamento editorial" dos jornais, no entanto, iniciados ainda na decada 

de 20, implanta as bases para o desenvolvimento da empresa jornalistica 

"como urn investimento atraente, duradouro, responsavel", o que substitui "a 

concepl(iio de risco inevitavel, quase sempre associada a uma conveniencia de 

ocasiao, ao partidarismo, ao aventureirismo"6r. 

Junto com a incorpora~;ao de equipamentos que atualizam a 

composi~;ao, ilustral(iio e impressao do material noticioso e da amplia~;ao das 

receitas da publicidade (incluindo as verbas oficiais da Uniao, dos estados e 

municipios, que passam a entrar regularmente na contabilidade da 

imprensa62), apos a Primeira Guerra Mundial, a influencia norte-americana 

come~;a a disputar terreno com a europeia na imprensa brasileira. Tal 

influencia, como observa Lins da Silva, acompanha o jornalismo brasileiro 

desde os seus primordios, pois Hipolito da Costa Pereira esteve nos EUA por 

60 
SILVA, Carlos Eduardo Lins da. 0 adiantado da bora: a influencia americana sobre o jomalismo 

brasileiro. Silo Paulo: Summus, 1991, p. 64. 
61 

BAHIA, op.cit. pp. 172-173. 
62 

Ibidem, p. 172. 



191 

alguns anos antes de come~ar a editar, em 1808, o Correio Braziliense63. E a 

partir da decada iniciada em 1920, no entanto, que o avan~o americana se faz 

sentir sobre o jomalismo no Brasil: 

"As agencias americanas monopolizavam praticamente o 

noticiario do Exterior n.a imprensa brasileira. Pessoas com maior 

boa vontade em rela{Xio aos EUA passaram a exercer cargos 

injluentes n.a categoria dos jorn.alistas. Por exemplo, Herbert 

Moses, nascido no Rio de Janeiro, filho de pai austriaco e mile 

americana, que em 1911 fundou A noite e em 1925 0 Globo e que 

em 1931 assumiu a presidencia da Associa{Xio Brasileira de 

Imprensa ... "64. 

Com o material das agendas americanas veio o "lide" classico, criado 

nos EUA "para resolver urn problema pratico": como o mesmo texto era 

utilizado por milhares de jomais de todas as partes do mundo, as agendas 

criaram a formula da piramide invertida, de forma que cada jomal pudesse 

fazer os cortes necessarios para adapta~ao do material as suas necessidades 

"sem perder as informa~oes fundamentais"6s. 

Mas as bases do estilo americana de jomalismo66 come~am a alterar de 

fato os padroes da imprensa brasileira somente na decada de 40, quando os 

jomalistas Pompeu de Souza e Samuel Wainer retomam dos EUA, passando a 

63 SILVA, op.cit. p. 71. Sobre o Correio Braziliense, cf. p. 168. 
64 SILVA, op.cit, p. 75. 
65 Ibidem, p. llO. 
66 Em sintese, segundo Lins da Silva, caracterizado por: noticias escritas no modo indicativo, em ordem 
direta, na formula de pirfunide invertida, com respostas its seis perguntas principais - quem, que, quando, 
onde, como e por que- nos dois primeiros panigrafos, frases curtas, vocabulario simples (SILVA, op.cit. 

p. 108). 
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implantar aqui transforma~i'ies convergentes com o modelo "mais dinamico e 

modemo", e, principalmente, quando o govemo americano passa a "gastar 

mais dinheiro para promover a influencia dos EUA no Brasil, como parte de 

seu esfor~o de guerra no setor ideologico", sendo que este procedimento 

incluia, entre outras atividades, a distribui~ao de artigos a imprensa e o 

patrocinio de viagens de jomalistas aos EUA - o que implicou, por exemplo, 

um investimento na ordem de US$ 3,5 milhoes em 1940 e de US$ 38 milhoes 

em 194267. 

Alem da influencia americana, as empresas de comunica~oes no Brasil 

(jomais, radio, edi~ao de revistas e livros, agendas noticiosas, empresas de 

propaganda ... ) mantem sua rela~ao de dependencia frente ao govemo, 

situa~ao refor~ada enormemente durante o Estado Novo, quando recursos 

govemamentais sao "maci~amente empregados na publicidade dos atos 

oficiais", entrando tanto diretamente nas receitas das empresas que colaboram 

com o poder como atraves de subsidios ao papel e a importa~o de 

equipamentos grii.ficos e de som: 

«Essa cumplicidade, contudo, dificulta e atrasa a luta pelo 

restabelecimento das franquias democr(rticas, por institui¢es 

livres e pelo respeito aos direitos individu.ais. A legalidade da 

Constitui.gao de 37 determina no artigo 122 que 'nenhum jornal 

pode recusar a inser¢o de comunicados do governo', reduzindo o 

noticiario politico a um mero abrigo do pensamento dominante"68 • 

67 
SILVA, op.cit. p. 79. 

68 
BAHIA, op.cit. p. 309. 
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Getlilio Vargas entendia o papel da imprensa e dos meios de 

comunica<;ao em geral como "dispositivos de controle e mudan<;a da opiniao 

publica", chamando o exercicio do jomalismo de "sacerd6cio civico"69. A 

importancia atribuida aos meios de comunica<;ao fica expressa na cria<;ao do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, que passa a ter 

como fun<;oes tanto controlar como exercer a propaganda e a censura, "assim 

como promover manifesta<;oes civicas e culturais e exposi<;oes demonstrativas 

das atividades do govemo"7o. Portanto, com uma mao, afaga e atrai jomais, 

revistas, agencias noticiosas, radio etc., que se adaptam e passam a colaborar 

com o sistema ditatorial, e, com a outra bate, persegue e tenta calar aqueles 

poucos que, compondo a exce<;ao a regra, ousam se opor. 

A poderosa "maquina de propaganda" funciona como pe<;a fundamental 

no estabelecimento da concep<;ao de cidadania que foi chamada por Wanderley 

Guilherme dos Santos de "cidadania regulada"7I. Alem do DIP, a "maquina" 

inclui desde a "Hora do Brasil" ate a Agencia Nacional (distribuidora de 

noticias) e o Conselho Nacional de Imprensa: "Calcula-se que 60% das 

materias dos jornais eram fornecidas pelo DIP. 0 restante, obviamente 

censurado"72. 

0 lugar central, no entanto, e ocupado pelo radio, utilizado em larga 

escala por Vargas. Como o sindicalismo corporativo nao consegue angariar 

for<;as suficientes para "capturar os desejos dos trabalhadores", a tatica 

69 LENHARO, Alcir. Sacraliz~llo da politica. Campinas: Papirus/Unicamp, 1986, p. 39. 
70 LENHARO, op.cit. pp. 39-40. 
71 SANTOS, Wanderley Gnilherme dos. Cidadania e justi<;a: a politica social na ordem brasileira. Rio 
de Janeiro: Campus, 1994. 3' edi~o. Sobre o conceito de "cidadania regulada", cf. capitulo 2, p. 71. 
72 LENHARO, op.cit. p. 40. 
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adotada passa a ser, entao, a de "uniformizar o inllnigo" a partir da 

generalizac;;ao de uma visao otimista das ac;;oes do govemo: "Vem do Estado a 

imica voz que fala em nome de todos os brasileiros. ( ... ) 0 poder apresenta pois 

a Nac;;ao como sua obra acabada, a dimensao orgamca de uma sociedade que 

superara as suas disparidades"73. Prevalece a ideia de organismo, de 

"arcabouc;;o anatomico", de corpo social, onde as vertebras seriam as 

organizac;;oes sindicais e as classes. E a voz "unica" (do Estado) unifica os 

brasileiros atraves do radio, visando a criac;;ao de um imaginario homogeneo de 

comunidade nacional: 

"Pelo radio, o poder se faz presente em todo o pais e personaliza a 

rela¢o politica com cada cidadao, a quem e imposta a restri¢o 

de sua participa¢o polttica, atraues de 'palestras afetuosas com 

os trabalha.dores'. Pelo radio, o poder uasculha. a intimidade de 

cada urn, atomiza a con.di.{:ao politica de cada ci.dadao para 

condensa-lo simbolicamente no coletiuo da Na¢o: 'Se eu pudesse, 

andaria de casa em casa, para conhecer as necessidades de cada 

familia ... '"74. 

Objetivo nao atingido totalmente, porque, entre outros fatores, do outro 

lado, sobrevivem na clandestinidade alguns jomais resistentes e "uma 

imprensa ideol6gica ( ... ), pregando a redemocratizac;;ao do pais"7s. Ou, como 

ressalta Lenharo: "Evidentemente que a contrapartida popular nao se fazia 

ausente. Se para os filmes de noticias do DIP era s6 chegar 10 minutos 

73 
LENHARO, op.cit. p. 34. 

74 
Ibidem, p. 42. 

75 
BAHIA, op.cit. p. 304. 
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atrasados ao cinema, a Hora do Brasil foi popularmente apelidada de 'o fala 

sozinho"'76. 

Embora se possa dizer que a imprensa como um todo "fora uma das 

gr-andes vitimas da ditadura estadonovista", que se voltou contra jomais e 

revistas, aviltou o mister de informar e proibiu o de discutir e opinar77, em 

linhas gerais, do ponto de vista da relac;ii.o entre midia e cidadania, no entanto, 

a Era Vargas significou um passo a frente na constituic;ii.o das bases da midia-

industria (verbas oficiais, subsidios para importac;ii.o de equipamentos etc.)78 e 

dois passos atras no ja incipiente desenvolvimento do que se poderia chamar 

de midia-cidadii.. 

Pior que isso: ap6s a Segunda Guerra Mundial, apesar de se abrir 

"amplo horizonte a liberdade de pensamento; cada vez mais se verificava, na 

pratica, que talliberdade era meramente te6rica: s6 gr-andes capitais poderiam 

montar grandes empresas, como os jomais"79. Assim, a tendencia a 

concentrac;ii.o da midia, ja presente de forma marcante desde as decadas de 30 

e 40, acentua-se na segunda metade deste seculo, definindo-se como 

movimento irreversivel com o desenvolvimento do radio e da televisii.o: "a 

tendencia as grandes corporac;oes, de que os DW.ri.os Associados constituem o 

76 LENHARO, op.cit. p. 40, nota 35. 
77 ' 

SODRE, op.cit. p. 454. 
78 "Entre os jornais empresariais, rarissimos foram os que niio se corromperam. Constitui exemplo digno 
de Iembran93, o caso excepcional do Diario de Noticias, do Rio, em que Orlando Ribeiro Dantas manteve 
atitude de compostura" (SODRE, op.cit. pag. 439). Vale citar tambem os casos de 0 Estado de Siio Paulo, 

Diretrizes, A Noite e A Manhii, que sofreram suspensiies, ocupi19(ies, fechamento e desapropriac;:Oes" 

(BAHIA, op.cit. p. 305). 
'9 ' ' SODRE, op.cit. p. 454. 
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primeiro exemplo, agravar-se-ia com a constituic;3.o de corporao;;oes complexas, 

reunindo jomais e revistas, emissoras de radio e de televisao•so. 

Com os Diarios e Emissoras Associados, Assis Chateaubriand consegue 

estabelecer no Brasil uma rede de comunicac;3.o, que, nos anos de apogeu, 

chega a contar com 31 jomais diii.rios, tres revistas, 23 emissoras de radio, 

treze estao;;oes de televisao e uma agencia de noticias. A chamada "Era 

Chateaubriand" - decadas de 30 a 70 -, significa uma ruptura com o passado, 

pois representa um momento de modemizao;;ao do jomalismo, antecipando "o 

desenvolvimento da tecnologia de comunicao;;ao de massa no Brasil, num arco 

hist6rico da composic;3.o manual ao satelite ou da escrita a mao ao telex e ao 

video-terminal"Bl, Mas significa tambem um periodo de aprofundamento da 

cumplicidade politica entre lnidia e poder: 

"Sob a sua inspiraqao a imprensa nno s6 aumenta a participaqao 

nas verbas da publicidade oficial como aprofunda os vinculos com 

o poder, garantindo beneficios alem da venda normal do espa{XJ, 

como abatimento de 50% em passagens, nomea¢es no servi{XJ 

pilblico etc"B2. 

Outro passo adiante, tanto no sentido da antecipao;;ao de elementos que 

"se tomariam dominantes bem mais tarde na fase da industria cultural"83 

como no do estreitamento das relao;;oes como poder, e a cadeia OZtima Hora, de 

Samuel Wainer. Lano;;ada em 1951, no Rio de Janeiro, ojomal se espalhaja em 

1952 por Sao Paulo, Rio Grande do Sui, Mirlas Gerais, Parana e Pernambuco. 

80 • 
SODRE, op.cit. p. 446-447. 

81 
BAIDA, op.cit. p. 263. 

82 
BAIDA, op.cit. p. 262. 

83 
TASCHNER, Gisela. Do jornalismo politico a industria cultural. Siio Paulo: Summus, 1987, p. 43. 
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Sob o patrocinio de GetUlio Vargas, tem como objetivo principal ser o porta-voz 

do populismo, ou seja, promover a colaborac;8.o de classes: 

" ... Oltima Hora deveria ter uma mensagem que expressasse a 

possibilidade desta colaboraqao, isto e, deveria ter uma 

mensagem que escamoteasse um conteUdo nitidamente classista 

(no sentido de um conteCtdo particular a uma determinada classe 

por oposiqao a outra). Neste aspecto, as tecnicas da indUstria 

cultural, desenvolvidas com vistas d maximizaqao de consumo de 

seus produtos, e, por isto mesmo, tendo como eixo orientador a 

possibilidade de agradar a um p(lblico de composiqao 

policlassista, poderiam ser adaptadas aos objetivos do jornal"B4. 

Do ponto de vista da rela9ao entre midia e cidadania, portanto, trata-se 

da cria9ao do instrumento, por excelencia, adequado a politica de 

"incorporac;8.o subordinada" das classes popularesss, que, com o processo de 

urbaniza9ao, o surto industrial pos crise de 1929 e a redemocratizac;8.o a partir 

de 1945, passam a "ter maior peso no jogo do poder"86• Nesta politica, os 

lideres populistas ao mesmo tempo em que acolhiam alguns interesses das 

classes populares, "assumindo-as como interlocutores legitimos e concedendo-

lhes deste modo cidadania, por este mesmo mecanismo limitavam a sua 

cidadania e impediam sua emancipac;8.o, mantendo-as sob controle ... "s7 • 

84 TASCHNER, 1987, pp. 43-44. 
85 Segundo Francisco Weffort, citado por TASCHNER, por classes populares entende-se um conjunto 
heterogeneo de agentes sociais, incluindo "em sen componente urbano", al<!m da classe oper3ria, 
"camadas inferiores de assalariados nao industriais e trahalhadores autonomos" (TASCHNER, 1987, p. 
35). 
86 TASCHNER, 1987, p. 36. 
87 

TASCHNER, 1987, p. 44. 
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Mas ate esta "incorpora9ao subordinada", no entendimento da oposi9ao 

liberal- agrupada na Uniao Democratica Nacional (UDN), a partir de 1945-

constitui-se em algo inaceitavel. Formada durante o Estado Novo, esta 

oposi9iio liberal concebe, em contraposi9iio a democracia populista, uma 

democracia aristocratica, "que supoe uma vaga e inexistente cidadania"88• 

Assim, com o objetivo de "neutralizar o (Jzti_ma Hord' e "como parte das 

articula9oes que levariam ao Golpe de 1964"•9, e lan9ado, em outubro de 1963, 

sob o patrocinio do grupo ligado a UDN, o jomal Noticias Populares, dirigido 

especialmente para as classes populares. "Mas como nao reconhecia cidadania 

a estas classes, o objetivo do jomal seria menos o de obter a sua adesao 

politica do que impedir que a dessem aos grupos de que Oltima Hora era porta-

voz"90. Objetivo buscado, segundo Taschner, atraves do estabelecimento da 

seguinte estrategia: 

"... o jomnl ndo iria polemizar com (Jzti_ma Hora; teria OS 

ingredientes que, segundo supunha o grupo, eram o que estas 

classes queriam 'beber' (sexo, crimes etc.) e que Jaziam com que 

lessem mtima Hora. Mas nao teria o 'algo mais', o ingrediente 

politico. A ideia subjacente a esta formulagao era simples: se o 

povo le mtima Hora por causa da 'alimentagao' que ela lhe da, 

vamos dar esta 'alimenta(;(lo' em um jornal nosso, assim o povo 

lera o nosso jornal e nao mtima Hora"91. 

88 TASCHNER, 1987, pp. 36-37. 
89 TASCHNER, Gisela. Folhas ao Vento: anruise de um conglomerado jornalistico no Brasil. Silo 
Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 143. 
90 TASCHNER, 1987, p. 80. 
91 

TASCHNER, 1987, p. 81. 
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Tendo, portanto, neste periodo, a Iogica politica como caracteristica 

principal, tanto o Oztima Hora como o Noticias Populares fracassaram como 

empresas. A partir de 1965, quando adquiridos pelo complexo empresarial 

atualmente conhecido como "Grupo Folhas", passam a integrar a Iogica da 

industria cultural (da cadeia Ultima Hora, apenas o de Sao Paulo foi 

incorporado, pois os de Porto Alegre, Pemambuco, Minas, Parana e Estado do 

Rio, sendo deficitarios, foram fechados). 0 "Grupo Folhas" se constituiu a 

partir de 1962, tendo como socios principais Octavio Frias de Oliveira e Carlos 

Caldeira Filho, "com a compra e fusao de diversas empresas jomalisticas ja 

existentes"92. 

6.4.IndUstria cultural e midia alternativa 

Da mesma forma como fez o Estado Novo, a ditadura militar que se 

instala no pais em 1964 investe ao mesmo tempo na repressao e no incentivo 

de determinadas atividades culturais. Vargas criou o Instituto Nacional do 

Livro, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, museus, bibliotecas etc; o 

govemo militar cria o Conselho Nacional de Cultura, o Instituto Nacional do 

Cinema, a Embrafilme, a Funarte, o Pro-Memoria etc. Da mesma forma que 

Vargas, o regime militar reconhece "a importiincia dos meios de comunica~,;ao 

de massa, sua capacidade de difundir ideias, de se comunicar diretamente com 

as massas, e, sobretudo, a possibilidade que tern em criar estados emocionais 

92 TASCHNER, 1992, p. 21. 
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coletivos"93. Mas, assim como ha analogias, ha diferenc;;as entre 37 e 64 na 

relac;;ii.o do Estado com a cultura, pois "o regime militar se insere dentro de um 

quadro econiimico distinto", onde os grupos empresariais se assumem ja 

"como portadores de um capitalismo que aos poucos se desprende de sua 

incipiencia", o que possibilita uma relac;;ao mais organica com o governo94. E a 

convergencia de visao quanto ao projeto de desenvolvimento capitalista para o 

pais desdobra-se em uma convergencia de interesses, o que se da atraves da 

ideia da "integrac;;ao nacional", ponto central da realizac;;ao da ideologia da 

Seguranc;;a Nacional e causa da transformac;;ii.o promovida pelos militares na 

area de comunicac;;ii.o: 

•. .. a no¢o de integra¢o estabelece uma ponte entre os 

interesses dos emprestirios e dos militares, muito embora ela seja 

interpretada pelos industriais em termos difereru:iados. Ambos os 

setores veem vantagens em integrar o territ6rio nacional, mas 

enquanto os militares propoem a unifica¢o politica das 

consciencias, os emprestirios sublinham o lado da integraqa.o do 

mercado. ( ... )Mas se tivermos em conta que a in.dUstria cultural 

opera segundo um padrao de despolitiza¢o dos conteUdos, temos 

nesse nivel, senao uma coincidencia de perspectiva, pelo menos 

uma concordtincia"9s. 

Dai a possibilidade de convivencia ate amigavel com a ditadura, pois a 

critica e os conflitos, quando surgem, deslocam-se "do polo politico para o polo 

93 ORTIZ, Renato. A modema tradi~io brasileira: cultura brasileira e industria cultural. Silo Paulo: 
Brasiliense, 1994. 53 ed, p. 116. 
94 ORTIZ, op.cit. p. 117. 
95 ORTIZ, op.cit, pp. 118-119. 
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economico", calcada no fato de a censura ser muito rigorosa, ou nao 

acompanhar a evoluyiio dos costumes, "o que significa que sua atuac;;ao traz 

prejuizos materiais para o lado empresarial"96. Dai o desenvolvimento da 

autocensura, como atesta, por exemplo, o protocolo firmado pelo 

Departamento de Policia Federal e as emissoras produtoras de programas de 

televisao, em setembro de 1970, que tern entre seus objetivos "o 

apaziguamento da vida nacional, inspirado na cooperac;;ao mutua e na 

preservac;;ao da tranqiiilidade do pais"97. Como a sociedade "pouco ou nada 

percebe da autocensura•, chega-se ao ponto de nao conseguir mais "distinguir 

entre desinformayao e censura"98. 

Isto pode ser melhor entendido se forem consideradas algumas das 

especi:fi.cidades do desenvolvimento do capitalismo e da industria cultural no 

Brasil: 1 °) o Brasil insere-se no universo do chamado "capitalismo tardio", cuja 

industrializac;;ao e caracterizada "tanto por seu ponto de partida, a 'economia 

exportadora capitalista nacional', como pelo momento em que se inicia: 'aquele 

em que o capitalismo monopolista se torna dominante em escala mundial"'99; 

2°) os interesses dos militares e os dos empresiirios "se articulam para a 

derrubada do regime de Goulart", resultando num golpe que nao e 

simplesmente uma manifestac;;ao militar, mas a expressao autoritaria de "uma 

via de desenvolvimento do capitalismo no Brasil"HlO; 3°) diferentemente dos 

Estados Unidos, no Brasil, e o Estado que implanta o suporte tecnol6gico 

96 
Ibidem, p. 120. 

97 BAHIA, op.cit. p. 330. 
98 BAHIA, op.cit, p. 346. 
99 TASCHNER, 1987, p. 30. 
100 ORTIZ, op.cit. p. 117. 
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(sistema de redes) necessaria para o funcionamento da industria cultural, o 

que e feito a partir da cria<;ao da Embratel (em 1965), da associa<;ao ao sistema 

intemacional de satelites (Intelsat), da cria<;ao do Ministerio das Comunica<;oes 

(em 1967) e da constru<;ao do sistema de microondas que vai permitir a 

interliga<;ao de todo o territ6rio nacionaltot; 4°) urn sistema de comunica<;oes 

economicamente forte depende da publicidade, e, no caso brasileiro, a evolu<;ao 

do mercado de propaganda "esta intimamente associada ao Estado, que e urn 

dos principais anunciantes"ID2. 

Assim, alem de promover a consolida<;ao do capitalismo tardio no Brasil 

- o que, por si s6, ja significaria a cria<;ao das condi<;oes para a consolida<;iio 

da industria cultural, condi<;oes estas presentes nos EUA desde meados do 

seculo XIX -, o Estado autoritario investe fortemente no desenvolvimento do 

mercado de hens simb61icos, fazendo parte deste periodo hist6rico a 

constitui<;ao dos grandes conglomerados que passam a controlar a midia e a 

produ<;ao cultural de massas no Brasil. A industria editorial (livros, revistas, 

fasciculos etc.) beneficia-se tanto da politica de estimulo a produ<;ao de papel e 

redu<;ao de seu custo como da que favorece a importa<;ao de novas maquinas 

impressorastoo. A produ<;ao cinematografica expande-se com a cria<;ao do 

Instituto Nacional do Cinema e da Embraftlme. A industria fonografica tern seu 

faturamento ampliado em 1375% entre 1970 e 1976, devido "em grande parte 

101 
Ibidem, p. 118. 

102 ORTIZ, op.cit. p. 121. Segundo o autor, sendo nma das for935 que comp6em o mercado, "o govemo, 

atraves de suas agencias, detem nm poder de 'censura economica'. ( ... ) Niio M, portanto, nm con.flito 

aberto entre desenvo1vimento economico e censura. ( ... ) A censura 'excessiva' e certamente nm inc6modo 

para o crescimento da indUstria cultural, mas este e o ~ a ser pago pelo fato de ser o p61o militar o 

incentivador do pr6prio desenvo1vimento brasileiro". 
103 ORTIZ, op.cit. p. 122. 
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as infrmeras facilidades que o comercio passou a apresentar para a aquisi<;ao 

de eletrodomesticos"t04. As emissoras de radio, adquirindo o "tra<;o integrador" 

com a possibilidade de transmissao em rede, constituem-se tambem como 

industria cultural, conseguindo oferecer uma programa<;ao unificada e, ao 

mesmo tempo, especifica, para "responder a demanda de urn mercado onde 

existem faixas economicas diferenciadas a serem exploradas"Ios. E a televisao, 

obviamente, tern o maior crescimento, porque concentra o maior investimento: 

"A expansao das redes nacionais a partir da decada de 70 fai 

incentivada e mesmo .financiada - com a criagao das esta9<)es 

retransmissoras da Embratel - pelos goverrws dos generais 

Medici, Geisel e Figueiredo, com uma missao de uni.fi=90o 

nacional. ( ... ) A televisao foi designada pelos militares para 

uniformizar o Brasil pelo menos em termos de: 1) controle da 

informa¢.o que deveria percorrer o pais de Norte a Sul, eliminando 

'bolsoes de desinforma¢.o' que poderiam transformar-se emfocos 

de descontentamento e subversao; e 2} cria¢.o de uma imagem de 

pais 'em vias de desenvolvimento' na dire¢.o dos modemos 

padroes mundiais de industrializa¢.o e consumo"106, 

Segundo Maria Rita Kehl, a historia da televisao brasileira foi 

"praticamente" escrita na decada de 70, pois "foi a partir do momento em que a 

televisao no Brasil 'criou seu proprio modelo' - e isso significa exatamente o 

advento da Rede Globo - que ela passou a existir como fen6meno social 

104 
Ibidem, p. 127. 

105 
ORTIZ, op.cit, p. 132. 

106 KEHL, Maria Rita. "Urn s6 JXlVO, uma s6 cabe9a, uma s6 ~o".ln Democracia Viva. Rio de Janeiro: 
Editora Moderna e Ibase, 1998. N" 4, p. 18. 
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significativo e como sistema abrangente"107. Esse modelo, o chamado padrao 

Globo de qualidade - firmado a partir de 1973, com a chegada da televisao 

colorida - "contribuiu para apagar defmitivamente do imaginiirio brasileiro a 

ideia de miseria, de atraso economico e cultural", contaminando "a linguagem 

visual de todos os setores da produ<;;ao cultural e artistica que se propoem a 

atingir o grande publico"ws. Rapidamente, no entanto, a Globo encontra a 

formula que vai lhe possibilitar o sucesso tanto no nivel mercadologico como 

no politico: "os ideologos da Globo simplesmente perceberam que, melhor do 

que omitir os problemas e exigencias da realidade social, e encampa-los sob 

sua tutela". Desta maneira, atendendo "as reclama<;;oes vindas de setores mais 

avan<;;ados do publico e dos proprios criticos", falando da realidade brasileira e 

colocando o "povo" no video, os programas tomam-se "excelentes chamarizes 

para a curiosidade das massas menos informadas e marginalizadasHJ9", ao 

mesmo tempo em que, com isso, passa a dirigir "o proprio debate que pode 

ocorrer em tomo desses fatos: porque, na sociedade dos midias, um fato social 

tambem e a sua versao - e, freqiientemente, a versao pode se tomar mais 

poderosa que o fato"no. 

Quanto aos jornais, este tambem e o periodo da consolida<;;ao de sua 

natureza empresarial: 

107 
KEHL ·t 19 , op.cz. p. . 

108 
KEHL, op.cit, p. 22. 

109 
De acordo com Mauro Salles, publicilllrio e ex-jomalista da Globo, "o trabalho urgente das 'empresas 

de comunie39llo social' consistiria em 'incorporar ao mercado de consumo o 4° estrato da popula~o, esses 
20 milhi5es de sub-brasileiros que sao responsabilidade de toda a na~o ... ', pois: 'Na miseria, na fome, na 
?foressilo e na desesperan,a existe opinil!o publica"'. Citado por KEHL, op.cit. p. 22. 
1 0 

KEHL, op.cit. p. 23. 
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"Os investimentos nos anos 60 e 70 - superiores aos 1 00 milhoes 

de d6lares aplicados na decada de 80 a 90 - de.finem a natureza 

empresarial dos veiculos, reformam os seus metodos 

administrativos, reaparelham os seus sistemas gra.ficos e 

habilitam a redagao a tarefas que tanto dizem respeito a 

institu:i¢o pU.blica do jornalismo quanto a competigdo de mercado 

com os meios eletronicos»JJJ. 

Mas a concepc;;ao de "instituic;;ao publica do jornalismo" tambem muda, 

sendo despolitizada, ao passar "da ideia de 'missao' para a de 'atendimento das 

necessidades do publico'"112, o que e reforc;;ado com a ampliac;;iio da influencia 

americana em substituic;;ao ao modelo europeu de jornalismo anteriormente 

seguido pelos brasileiros. Da decada de 60 em diante, a hegemonia americana 

passa a se expressar nos vanos aspectos do jomalismo brasileiro: 

apresentac;;ao gnmca, conceito de primeira pagina, normas de estilo para 

redac;;iio e edic;;ao, publicac;;iio de pesquisas de opiniao, gerenciamento das 

redac;;oes, estruturac;;ao de Departamento de Pesquisa (a exemplo dos research 

department) etcn3. 

Em sintese, ap6s 1964, a conformac;;ao da esfera publica burguesa, 

atraves do realinhamento das esferas publica e privada, leva a uma 

"reestruturac;;ao dos mecanismos ideol6gicos institucionais que ligavam essas 

duas esferas": a grande imprensa "regride" a fun<;;oes mercantis, sofrendo "uma 

m BAHIA, op.cit. p. 438. 
112 ORTIZ, op.cit. p. 152. 

m SILVA, op.cit. pp. 114-142. 
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grande inflexao no seu papel social", enquanto "e acionado como mecanismo 

de persuasao ideologica dominante o padrao Globo de televisao"ll4. 

Do outro lado, apos o fechamento de todos os veiculos do chamado 

campo popular (a maioria defensores das refonnas de base), a partir de 1964, 

nascem dezenas de jornais e revistas alternativos, que passam a constituir, 

"com as organizac;:oes e movimentos a eles ligados, uma esfera publica 

alternativa a esfera publica burguesa•us. Isso porque, mais do que uma 

resistencia conjuntural a ditadura, o fenomeno alternativo constitui uma 

maneira de "criar todo um 'modelo etico-politico', com formas e estrategias 

proprias, que se confrontaria com o sistema dominante muito mais no campo 

permanente da tentativa de construc;:ao de uma contra-hegemonia ideologica"; 

um modelo etico-politico fundado, principalmente, no "repudio ao lucro" e, em 

alguns casos, ate mesmo no "desprezo por questoes de administrac;:ao, 

organizac;:ao e comercializac;:ao"ll6. 

Entre os cerca de 150 titulos do ciclo alternativo, podem ser 

identificadas, segundo Kucinski, vfuias fases ou gerac;:oes de jornais: 1 a) do 

lanc;:amento do Pif-Paf, em junho de 1964, ate o fim da Folha da Semana, em 

1966, quando ha "o desmoronamento do universo politico do populismo; 2a) a 

partir de 1967, com o "imaginfuio oriundo da revoluc;:ao cubana" e da proposta 

de uma guerrilha continental, onde destacam-se 0 Sol, PoderJovem e Amanhll.; 

3a) a partir de fins de 1969, como desenvolvimento de "uma das fases mais 

ricas, incluindo os primeiros semanfuios de circulac;:ao nacional sob o signo da 

1!
4 

KUCINSKI, op.cit. pp. XXII-XX!ll. 
lis KUCINSKI, op.cit p. 10. 
116 

KUCINSKI, op.cit. pp. XXV-XXVI. 
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resistencia politico-cultural, entre os quais 0 Pasqu:im e Opiniao"; 4a) a partir 

de 1974, "quando os primeiros presos politicos com penas ja cumpridas 

reintegram-Se a vida civil atraves da imprensa altemativa, OS jomais incham e 

se multiplicam", destacando-se Versus e Movimento; sa) em 1975, "com a crise 

do padrao complacente da grande imprensa, precipitada pelo assassinato de 

Vladimir Herzog", surgem De Fato e Coojomal, ocorrendo simultaneamente a 

"diversifica<;ao tematica e regional da imprensa altemativa"; 6a) a partir de 

1977, com o nascimento dos jomais "motivados essencialmente pela 

campanha da anistia", entre os quais Rep6rter, Resistencia e Maria Quiteria117. 

Com a redemocratiza<;ao do pais, encerra-se o chamado "ciclo da 

imprensa altemativa", tendo contribuido para essa nao sobrevivencia varios 

fatores, entre os quais, de acordo com Kucinski: a) a grande imprensa vai 

recriando uma esfera publica, por meio da apropria<;ao de temas "ate entii.o 

exclusivos da imprensa altemativa"; b) os partidos politicos retomam a 

atividade politica classica, tendo como veiculos seus pr6prios jomais, o que 

"esvaziou a imprensa altemativa de sua fun<;ii.o de espa<;o de realiza<;ao s6cio

politica"; c) divergencias politicas intemas acabaram vitimando jomais 

importantes, como o Opiniao, o Movimento, De Fato, Em Tempo e Versus; d) o 

"engajamento jomalistico" e a articula<;ao entre jomalismo e politica mudaram 

de lugar social a partir da decada de 80, continuando a existir apenas "em 

6rgaos de sindicatos e partidos politicos, anteriormente reprimidos, e nos 

jomais de movimentos populares apoiados materialmente pela Igreja Cat6lica e 

por outras entidades da sociedade civil" - nestas propostas, o jomalista deixa 

117 Ibidem, pp. 3-5. 
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de ser sujeito do processo e "desaparece a autonomiajomalistica"; e) a falta de 

•tradic,;ao cooperativista, assim como de educac,;ao democriitica no ambito das 

relac,;oes cotidianas"; f) a "implosao do paradigma leninista, operada pelo 

surgimento inesperado (e por isso, em parte, indesejado) do Partido dos 

Trabalhadores"IIs. 

Mas, alem dos jomais e revistas, nas decadas de 60 e 70 surgem 

movimentos de produc,;ao e veiculac,;ao altemativa de audiovisuais, que serao 

precursores dos movimentos culturais e de democratizac,;ao da midia 

desenvolvidos nos anos 90. Entre eles, destaca-se o "Movimiento Del Nuevo 

Cine Latinoamericano" (MNCLA) - do qual •o Cinema Novo no Brasil e uma 

referencia importante" -, que vem estabelecer •uma oposic,;ao radical a 

industria cultural dominante, configurando-se como um movimento 

'centripeto', ou seja, de ac,;oes que convergem para uma proposta cultural, 

politica e estetica propria". Na decada de 80, quando movimentos sociais, 

ONGs e grupos de comunicac,;iio popular optam pelo uso do video no trabalho 

de documentac,;ao e educac,;ao popular, o MNCLA se transforma em Movimento 

Latino-Americano de Video (MLAV), que passa a reunir associac,;oes nacionais 

de diversos paises do continente, entre as quais, a Associac,;ao Brasileira de 

Video Popular (ABVP)"119. Do ponto de vista da relac,;ao com a cidadania, o 

video popular adquire importancia nao apenas por tratar-se de um 

instrumento de democratizac,;ao da criac,;ao e veiculac,;ao, mas por privilegiar o 

espac,;o publico, •onde uma coletividade aglutinada em tomo da exibic,;ao 

us KUCINSKI, op.cit. pp. XXV-XXIX. 

"
9 

MEJiA, Albeno. "Movimento Latino-americano de Video e coalizlio mundial". In Proposta, n° 58, ano 

XVII, setembro 1993. Rio de Janeiro: Federa9i!o de Orgaos para Assistencia Social e Edncacional 
(FASE), 1993, pp. 33-34. 
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interage de forma verdadeiramente participativa", debatendo ideias e buscando 

alternativas para os problemas sociais que enfrentaml20. 

Surgidas tambem nos anos 60 e 70, as radios populares dao origem 

mais tarde as radios comunitarias. Tiveram como ponto de partida a radio 

cat6lica, durante a decada de 60 - que, atraves do Movimento Eclesial de Base 

- MEB - utilizava o metodo Paulo Freire em programas radiof6nicos para 

alfabetiza<,;ao e evangeliza<,;ao nas comunidadesl21. Na decada de 70, este 

movimento das radios cat6licas deu origem a Associa<,;ii.o Latina-americana de 

Educa<,;ao Radiof6nica (Aler), que passou a fazer capacita<,;ao e assessoria em 

radio popu1ar. No final da decada de 70 e inicio dos anos 80 surge o 

movimento das radios de alto-falante em Sao Pau1o e no Nordeste, que "nao s6 

coloca no ar as radios alto-falantes, como promove assessoria e capacita<,;ao 

para comunicadores populares"l22, Surge tambem o Movimento Nacional de 

Radios Livres, embora, nesta epoca, a maioria das radios funcionasse mais 

"como den uncia para processos politicos importantes", com entradas e saidas 

subitas do ar, anunciadas por panfletos. No final dos anos 80 e inicio dos 90, 

no entanto, a radio livre deixa de ser apenas uma ousadia- principalmente dos 

jovens -, mudando seu carater, quando os movimentos de trabalhadores 

rurais, sindicatos, associa<,;oes de bairros e outras entidades populares passam 

a colocar no ar a sua radio, agora chamada de "livre e comunitaria". Na decada 

de 90, este movimento se expande, surgindo milhares de em.issoras em todo o 

120 MEJiA, Alberto. "Periferia parabOlica". In Proposta, n• 58, ano XVII, setembro 1993. Rio de Janeiro: 

Federa\'iio de Orgii.os para Assistencia Social e Educacional (FASE), 1993. 
121 CARVALHO, Marcus Aurelio. "As radios _populares em todo o mundo". In Proposta, n• 58, ano XVII, 

setembro 1993. Rio de Janeiro: Federa9iio de Orgii.os para Assistencia Social e Educacional (F ASE), 1993, 

p.37. 
122 

CARVALHO, Marcos Aurelio, op.cit. p. 38. 
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pais, num embate permanente com as delegacias regionais do Ministerio das 

Comunicavoes, que as persegue e apreende (equipamentos e, nao raro, 

operadores) como "piratas•. 

No fmal de 1990, os esforvos convergem para a cria9ao do Forum 

Nacional pela Democratiza¢o da Comunica¢o, que lan9a (em 1992) a 

proposta da Lei da Informa¢o Democratica (LID) e chega a reunir "35 grandes 

entidades nacionais (entre as quais a UNE, CUT, !base, Enecos, Fenaj, Fitert, 

UCBC, ABVP, Fittel) e 44 comites estaduais e municipais em todo o pais"123. No 

conjunto, o Forum coordena as atividades de cerca de 500 entidades da 

sociedade civil brasileira, tendo como fio condutor de seu trabalho a defesa do 

"controle publico" dos sistemas de comunica9ao de massa, o que implicaria 

nao apenas a participa9ao das decisoes sobre a distribuivao das freqiiencias e 

canais de radio e televisao, mas principalmente o desenvolvimento de "meios 

de controle publico sobre a programa¢o"124. 

Entre os frutos desta organiza¢o e das mobilizavoes que se seguiram 

durante toda a decada de 90 esta a regulamenta¢o de TVs e radios 

comunitarias - o que ocorre, obviamente, de uma forma muito aquem do 

pretendido pelo Forum. Sem entrar nos meandros da discussao da 

regulamentavao, da legislavao aprovada e das conseqiientes reavoes a ela - o 

que ultrapassa o escopo desta disserta¢o -, importa citar, porem, um aspecto 

fundamental: a nao aprova9ao da utiliza9ao de verbas publicas para a 

123 
GUILLON, Orlando. "Lei da Informa<;iio Democnitica: uma questao de cidadania".Jn Proposta, n• 58, 

ano XVII, setembro 1993. Rio de Janeiro: Federa<;iio de Orgiios para Assis1encia Social e Edncacional 

(F ASE), 1993, p. 8. 
124 

HERZ, Daniel. "Forum pela Democratiza<;iio da Comunica<;iio quer sacudir a sociedade civil". In 
Proposta, n• 58, ano XVII, setembro 1993. Rio de Janeiro: Federa<;iio de Orgaos para Assis1encia Social e 

Edocacional (FASE), 1993, p. 6. 
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sustentac;ao das TVs e radios comunitarias, reivindicac;ao justificada pelo 

cariiter exclusivamente de utilidade publica das emissoras. Assim, dada a 

fragilidade financeira, radios e TVs comunitarias nao conseguem viabilizar a 

qualidade desejada para sua programac;ao (quando conseguem viabilizar 

alguma programac;ao), enquanto o dinheiro publico continua financiando 

grandes empresas e suas respectivas diminutas preocupac;oes com a utilidade 

publica: 

"No passado isso foi mais .freqilente e escandaloso - jomais eram 

diretamente financiados pelo Tesouro. 0 caso hist6rico e o da 

Oltima Hora, financinda pelo Banco do Brasil num neg6cio entre 

GetUlio Vargas e o jornalista Samuel Wainer. Mas ate hoje os 

co.fres pU:blicos socorremjornais, revistas e TVs. 0 Jornal do Brasil 

tem uma conta escarlate no Banco do Brasil. Recentemente, a 

Globopar, das Organiza¢es Globo, a mais influente corporat;ao da 

midia no pais, obteve da Caixa Econ6mica Federal um emprestimo 

com juros especiais que um juiz do Rio considerou lesivo a Caixa e 

anulou. A editora Tres (Istoe), o Didrio Comercio e IndUstria e a 

Gazeta Mercantil ja tomaram emprestimos no Banespa, e a Tres e 

o DCI, pelo menos, n6o pagaram nem foram executados ... •12s. 

Na decada de 90, principalmente na sua segunda metade, no entanto, 

surgem novos titulos de publicac;oes altemativas, sendo a maioria dos jomais e 

revistas de iniciativa dos veteranos dos jomais altemativos dos anos 70, entre 

os quais: "Caros Amigos", fundada por Sergio de Souza, contem artigos de Frei 

125 INSTITUTO GU1ENBERG. "A imprensa-fiscal pode receber dinheiro dos governos que ela 
fiscaliza?" Art.igo divulgado no Boletim n• 1. lllllr90 de 1995, http://www.igutenberg,com.br. 
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Betto, Jose Arbex Jr., Roberto Freire e Aloisio Biondi; Oficina de Informa<;oes, 

com a revista Reportagem e o site www.oficinainforma.com.br, fundada em 

1997, tem como editor Raimundo Pereira; Bundas, lan<;ada em 1999 atraves 

de uma parceria entre Ziraldo, Jaguar e Millor; Correio da Cidadania 

(www.correiocidadania.com.br), dirigido por Plinio de Arruda Sampaio; 

Observatorio da Imprensa (www.uol.com.br/observatorio), dirigido por Alberto 

Dines; Instituto Gutenberg (www.igutenberg.org}, dirigido por Sergio Buarque 

de Gusmao; e a versao brasileira do Le Monde Diplomatique 

(www.diplo.com.br). 

Ao mesmo tempo, com o inicio do acesso privado dos brasileiros a 

Intemet, na segunda metade da decada de 90126, novas perspectivas se abrem, 

tanto no sentido estrito de uma •reinven<;ao" da grande imprensa como no da 

democratiza<;ao geral do acesso dos cidadaos a informa<;ao e a comunica<;ao - o 

que sera tratado no proximo capitulo. 

126 
0 anode 1988 e considerado o "momento zero da Internet no Brasil", quando a Funda¢o de Amparo a 

Pesquisa no Estado de Sao Paulo (Fapesp) faz os contatos em busca de uma conexiio do pais com as redes 
mundiais. 0 servi90 e inaugurado oficialmente em abril de 1989, mas a libera¢o da opera<;iio comercial, 
com a cria9iio da figura do provedor de acesso privado, s6 e feita em 1995, atraves de uma portaria 
conjunta do Ministerio das Comunica9(les e do Ministerio da Ciencia e Tecno1ogia (LIMA, Luiz Octavio. 

"A implan\a9iio da Rede no Brasil". http://www.agestado.com.br ). 
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7. Jornalismo online: perspectivas e limites 

0 inicio do jornalismo online, ainda na primeira metade da decada de 

90, e marcado porum otimismo que admite poucas ressalvas, como indica 

Arlindo Machadol, uma vez que se sustenta na possibilidade de: a) menores 

custos - tanto de investimento inicial (em equipamentos e pessoal) como de 

manutenc;;ao da produc;;ao e distribuic;;iio do material noticioso; b) introduc;;iio de 

som e imagem em movimento, tomando a recepc;;iio mais atraente e ocupando 

o espac;;o ate entao exclusivo da televisao e radio; c) atualizac;;ao permanente, 

posteriormente chamada de "em tempo real"; d) desenvolvimento de 

mecanismos de busca para pesquisa de temas e informac;;iies especificas, 

proporcionando a contextualizac;;ao de informac;;iies de acordo com o interesse 

do usuario; e) ligac;;iies entre materias afins; f) conservac;;iio de edic;;iies 

anteriores, de forma que o leitor possa pesquisar a evoluc;;iio de um 

acontecimento; g) ter materias de interesse muito especifico, de natureza local 

ou destinadas a segmentos especificos de publico restrito; h) acesso dos 

leitores ao banco de dados do jomal; i) interatividade com os leitores, a partir 

da realizac;;ao de debates ou do dialogo dos leitores diretamente com os 

jomalistas; j) acesso dos leitores a materias ainda nao publicadas, permitindo 

que deem opiniao sobre o conteudo e que os textos possam ser corrigidos; k) 

acesso dos leitores a versao integral do boletim da agencia de noticias ou do 

1 Na Aula Inaugural proferida na Escola de Comunica\'iio e Aries da USP, em mar90 de 1994, e publicada 
sob o titulo de" As comunica~ sob o impacto da infonruitica".Jn Revista Comunica~iio & Educa~iio, 
Ano I, U0 2, Janeiro/abril. Silo Paulo: Moderna!USP, 1995, pp. 14-20. 
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texto original do reporter ou colaborador (sem os cortes da edi~o); 1) 

publicac;ao de material especializado e personalizado, superando a "idealizac;ao 

do consumidor medio", e permitindo a "afirmac;ao das singularidades e 

florescimento das diferenc;as", assim como a assinatura somente do que 

interessa a cada um2. 

Imaginava-se, entao, que o chamado "infojomalismo" nao seria 

simplesmente uma versao online da forma impressa: "na versao impressa, as 

materias serao mais compactas (o jomal sera mais fino), de modo a dar o 

essencial sobre os acontecimentos do dia. Se o leitor quiser se aprofundar no 

assunto ( ... ), e!e podera faze-lo acessando a versao onlirnJ'3. E, alem destas 

diferenc;as, imaginava-se muitas outras, pois na rede nao ha a limitac;ao de 

espac;o, urn dos grandes entraves presentes na forma impressa, o que 

possibilitaria, entre outros beneficios ao leitor, a divulgac;ao dos enderec;os 

eletronicos das fontes ouvidas em cada materia ou de sites relacionados com o 

assunto, atraves da introduc;ao de links no fmal do texto ou mesmo no ponto 

em que e feita a cita~o. No caso de uma reportagem sobre conflitos agriirios 

no Parana, por exemplo, o texto traria os links para acesso imediato do leitor 

tanto ao site oficial do govemo estadual, ao da regional do INCRA, ao da 

Secretaria de Seguranc;a PUblica do Parana, ao da Uniao Democratica 

Ruralista (UDR-sec~o Parana), como ao site do Movimento dos Sem Terra 

(MST), ao da Comissao Pastoral da Terra (CPT), ao da Federac;ao dos 

Trabalhadores na Agricu!tura (FETAEG) e aos de outras ONGs que de alguma 

forma estivessem tratando do problema. 

2 
MACHADO, op.cit. pp. 19-20. 

3 
Ibidem, p. 19. 
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Por outro lado, jade inicio previa-se que as mudam;;as poderiam nao ser 

de tal magnitude e que os problemas se avolumariam tanto relacionados as 

caracteristicas intrinsecas ao novo meio como as condicionantes advindas do 

jomalismo empresarial, da publicidade, do poder do capital e dos pr6prios 

mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista em geral. 

A velocidade logo se revelou como caracteristica primeira do jomalismo 

online: 1 °) a velocidade de disponibiliza.;;ao, atraves da atualiza.;;ao permanente, 

que passou a ser feita 30 vezes ou mais por dia nos maiores veiculos 

noticiosos; 2°) a velocidade de transmissao, atraves da compacta¢o de 

imagens para download instantaneo; 3°) a velocidade de absor.;;ao pelo leitor, 

atraves de textos curtos (raramente maiores do que cinco paragrafos) em 

linguagem corrente. Combinando-se, entao, a atualiza.;;ao em "tempo real" com 

a falta de tempo do usuano, tem-se como resultado um verdadeiro fechamento 

de perspectivas, que acabam reduzidas ao que o site portal4 oferece: 

"E o que revela a pesquisa feita pela JUpiter Communications: 'a 

maioria dos leitores de noticias rw. Internet prefere ler aperw.s 

titulos que resumam os principais assuntos do dia em centrais de 

noticias online como os sites portais'. A pesquisa, realizada junto 

a 2.200 usutzrios da Internet, constatou ainda que os leitores 

gastam no mivdmo 1 0 minutos com um unico texto e que preferem 

empregar seu tempo lendo titulos em uma lista de reportagens•s. 

4 Sobre os portais, cf. Capitulo 5, ponto 5.3, "Do mercado ao monop6lio", p. 162. 
5 CAMARGO, Nelly de e BECKER, Maria Lucia. "Dos portais a grande muralha". In Contato- Revista 
brasileira de comnni~o, arte e educa~o. N"3, abril/junho/1999. Brasilia (DF): Senado Federal, p. 52. 
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Assim, a· informa~o jomalistica ganha velocidade, mas, ao mesmo 

tempo, perde qualidade (relacionada ao mimero e diversidade das fontes 

consultadas, ao volume de dados incluidos no texto, a abrangencia e 

profundidade da analise etc). E quanto ao leitor poder acessar outros veiculos 

e outros sites relacionados com o tema, via de regra isso nao acontece, como 

informa a pesquisa acima citada, pois, alem de raramente algum noticioso 

fomecer links de sites afins, o desenvolvimento dos "supersites" portais altera 

completamente a situa<;;ao de equanimidade de acesso dentro da Internet. 

Embora todos os sites continuem dispostos lado a lado dentro da rede 

mundial, alguns sao sobrevalorizados, atraves da chamada propriedade 

cruzada dos meios ("no Brasil, os tres principais portais, Universo Online -

UOL, Zaz e SBT Online - SOL, tem origem em grupos tradicionais de 

comunica<;;ao- Grupo Folha; RBS e SBT"6), onde um veiculo refor<;;a o outro; 

por exemplo, o portal UOL, constituido atraves de parceria entre o Grupo Folha 

e a Editora Abril, tem uma media diana de 485.388 visitantes e 29.858.437 

page views, sendo o lider no pais com quase o dobro de audiencia do segundo 

colocado, o Terra7. Ja o portal www.globo.com, imediatamente ap6s entrar no 

ar passou a ocupar um dos cinco primeiros lugares em audiencia, pois inclui o 

site da TV Globo, chats com os artistas da emissora, o Sistema Globo de Radio 

- com a transmissao de todas as emissoras em tempo real -, as revistas, o 

jomal 0 Globo, a Agenda Globo etc. 

6 
CAPPARELLI. 5ergio e SANTOS, Suzy dos. "Caminhos cruzados: a te1evisiio entre a Web e as teles''. 

In TAPIA, Jorge Ruben Biton e RALLET, Alain (Org). Telecomunic~iies, desregulamenta~ao e 
convergencia tecnolOgica. Uma an3Iise comparada Campinas, SP: UNICAMP.IE, 1999. (Cole¢o 
Pesquisas, 2), p. 146. 
7 

MESQUITA, Renata. "IVC confirma lideran~ do UOL na audiencia da Internet". Info Online -

http://www.uol.com.br -, 15/06/2000, 10h39. 
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Do ponto de vista do meio e sua rela<;iio com a cidadania, McLuhan 

descreveu o jomal como "mosaico comunal", uma vez que neste "os multiplos 

itens informacionais sao dispostos em mosaico numa pagina", sendo "uma 

forma confessional de grupo que induz a participa<;ao comunitaria", ao 

contrario do livro, que "e uma forma privada e confessional que induz ao 'ponto 

de vistam. Assim, para McLuhan, "e a exposi<;ao comunitaria diana de 

mfrltiplos itens em justaposi<;ao, que confere ao jomal sua complexa dimensao 

de interesse humano"8 • Caracteristica bastante prejudicada, senao perdida, 

pelo jomal online ou infojomal, que "e uma 'colagem' de fragmentos autonomos 

e comercialmente desmembniveis": enquanto o jornal impresso e vendido em 

bloco, o infojomal e acessado separadamente; o que, lhe confere a vantagem de 

atingir pfrblicos especificos e permitir a personaliza<;ao do conjunto de noticias 

que o usuario quer ler ou ate mesmo assinar, mas, ao mesmo tempo, promove 

urn "constrangimento da visao e da subjetividade" do leitor, pois o restante das 

materias fica descartado e "a realidade passa entao a se reduzir a tais 

fragmentos superestimados"9. Problema ja previsto por Arlindo Machado, em 

1994, que pergunta: 

"Se o leitor s6 acessa aquilo que ele quer, como sabera que ele ndo 

quer o que ndo acessou?". ( ... ) 0 problema mais grave e que a 

empresa jomalistica, ao optar por colocar tal ou qual materia 

nesta ou ru:zquela seqao, podera estar tambem decidindo o que o 

8 Me LUHAN, Marshall. Os meios de comunic~li.o como extensiies do homem. Sao Paulo, Cultrix, 
1998. 10" edi~. Titulo original em ingles: Understanding Media: The Extensions of Man. EUA, 

McGraw-Hill Book Company, 1%4. T~o: Decio Pignatari, p. 231. 
9 TRIVINHO, Eugenio. Redes- Oblitera~Oeli no fim de seculo. Sao Paulo: Annablumel F APESP, 1998, 

p. 145. 
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leitor vai au nao ler. Lembremo-nos de que muitos eventos tem 

repercussao em vG.rias areas ao mesmo tempo. Optar por colocar 

uma materia nesta au naquela se¢o, neste ou naquele caderno, e 

uma qu.estao de interpreta¢o que pode ser subjetiva au, ate 

mesmo, mal-intencionada"10• 

Outro problema, que nao surgiu com a Internet, mas ganhou com ela 

um agravamento sem precedentes, e a dissipa9ao da fronteira entre informa9ao 

e publicidade. Com o desenvolvimento da publicidade de massa, ap6s a II 

Guerra Mundial, uma das mudanc;;as no jornalismo foi o aparecimento da 

chamada "materia fria", uma area nebulosa que nao se reconhece nem como 

noticia nem como publicidade, sendo "em parte entretenimento de interesse 

dos leitores, mas quase sempre material 'light', projetado para criar uma 

disposic;;ao consumista que servisse de isca para atrair mais anl1ncios"H. Com 

a Internet acelera-se ao maximo a consolidac;;ii.o deste modelo, a tal ponto que 

"esta ficando dificil encontrar um site informativo sem vinculos fmanceiros 

entre o que e publicado e seus efeitos sobre o publico"l2. E isso ocorre tanto 

porque a Internet oferece a justificativa da cobertura dos custos do acesso 

gratuito dos usuii.rios as informac;;oes como simplesmente porque, tratando-se 

de uma nova midia, novas regras podem ser reivindicadas: "muitas empresas 

lideres na Internet dizem que os limites tradicionais entre publicidade e 

10 
MACHADO, op.cit. p. 20. 

" BAGDIKIAN, Bern H. 0 monopolio da midia Sao Paulo: Pagina Aberta, 1993. Titulo original: The 

media monopoly. Tl"l~C~u9iio: Maristela M. de Faria Ribeiro, p. 216. 
12 

HANSELL, Saul e HARMON, Amy. "Limite entre informa9iio e publicidade na Internet e nebuloso". 

The New York Times, 26/02/1999. Tradu9iio: Luiz Roberto Mendes Gon93Ives. 
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conteudo nii.o se aplicam a rede"t3. Entre os infuneros exemplos deste tipo de 

"informacial" (informa~ii.o e comercial), pode-se citar o do site de noticias 

financeiras CNNfn, onde "a pagina de turismo listada no menu principal 

mistura reportagens turisticas da CNN com servi~os de reservas e promo~oes 

de uma agencia de viagens que a patrocina"14. Assim, o jomalismo online, ao 

mesmo tempo em que se nega a oferecer ao leitor os links dos sites 

relacionados ao tema ou as fontes ouvidas na materia, impoe - sem qualquer 

constrangimento - a liga~ii.o com seus anunciantes: 

"Seroi90s aos usuiirios sao apenas a justificativa de muitos sites 

de noticias e informarves que comet;aram a incluir links de 

patrocinadores nas materias relacionadas. Hoje varios deles 

colocam an£mcios em qualquer artigo, oferecendo livros da 

Amazon ou da Barnes & Noble relacionados ao assunto. Com 

freq11encia o site recebe uma comissao sabre cada venda. 'The 

New York Times' tem esses links em suas resenhas de livros 

online"Is. 

Estes limites e alguns outros problemas de fundo emergentes da rela~iio 

entre informa~ii.o, Intemet e cidadania serii.o tratados, no proximo capitulo, a 

luz dos dados de uma pesquisa documental, feita com peri6dicos online que 

trazem material noticioso da cidade de Curitiba (PR). 

13 HANSELL e HARMON, op.cit. 
14 HANSELL e HARMON, op.cit. 
15 HANSELL e HARMON, op.cit. 
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8. A pauta da cidade e a cidade da pauta 

Com o objetivo de verificar o que concretamente esta sendo feito em 

termos de disponibilizac;;ao online de informac;;oes e como este conteudo pode se 

relacionar com o exercicio cotidiano da cidadania, foram recolhidas - durante 

doze meses, de 01 de fevereiro de 1999 a 31 de janeiro de 2000- e analisadas 

edic;;oes eletronicas de quatro jomais diarios que veiculam material noticioso 

relacionado a cidade de Curitiba. 

8.1.Jfetodolo~a 

Universo e composicao da amostra 

A escolha inicial recaiu sobre os tres jomais mais antigos, de maior 

tiragem no Estado do Parana e pertencentes a grupos empresariais 

proprietarios tambem de veiculos audiovisuais. Avaliando o tempo disponivel 

como insuficiente para a analise das edic;;oes completas destes jomais, decidiu

se pelo recolhimento apenas da sec;;ao "Curitiba" dos jomais Gazeta do Povo e 

Folha do Parana e da sec;;ao "Cidades" do jomal 0 Estado do Parana, o que foi 

realizado de fevereiro/99 a janeiro/00. No inicio do mes de agosto/99, no 

entanto, o provedor de Internet Universo Online lanc;;ou a sec;;iio "Curitiba" na 

estac;;ao "Cidades Online", que faz parte do seu portal. Dada a importancia da 

audiencia do UOL, este material passou a fazer parte do estudo a partir de 

entao (agosto/99 a fevereiro/00), porem recebendo um tratamento 

diferenciado, conforme explicitac;;ii.o feita a seguir. 
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Gazeta do Povo: Lanc;:ada em 19 de janeiro de 1919 e circulando 

diariamente desde o dia 3 de fevereiro do mesmo ano, a Gazeta mantem ate 

hoje a mesma linha editorial. E dirigida por Francisco Cunha Pereira desde 

1962, teve seu sistema de composic;:ao computadorizado em 1975 e toda a 

redac;:ao informatizada em 1989, sendo que a edic;:iio online foi lanc;:ada em 96. 

Caracteriza-se, desde a sua primeira edic;:ao, pelo grande numero de anilncios 

publicitarios. Com uma tiragem de mais de 100 mil exemplares aos domingos, 

e o maior jomal do Parana e situa-se entre os dez maiores jomais brasileirosl. 

0 Estado do Pararul: 0 titulo existe desde 1889, mas o jomal vem sendo 

publicado diariamente, sem interrupc;:iies, desde 1951. Foi adquirido por Paulo 

Pimentel em 1964, quando este era Secretario da Agricultura e em seguida 

passou a ser govemador do Estado. Primeiro jomal paranaense a ser impresso 

pelo sistema "off-set" e em policromia, em 197 4, 0 Estado do Parana mantem a 

caracteristica de veiculo estadual, com 12 sucursais espalhadas pelo interior. 

0 Grupo Paulo Pimentel e proprietario tambem do jornal Tribuna do Parana e 

de uma rede de TV, membro do Sistema Brasileiro de Televisao (SBT): TV 

Iguac;:u, TV Tibagi, TV Naipi e TV Cidade. 

Folha do Paranii (edic;:ao estadual da Folha de Londrina): Criada em 

1948 e circulando diariamente desde 1952, a Folha de Londrina ofereceu as 

bases para o crescimento da Empresa Jomalistica Folha de Londrina, que 

assumiu a condic;:ao de grupo de comunicac;:ao em 1979, quando instalou a TV 

Taroba em Cascavel (oeste do Estado) e tres emissoras de radio na cidade de 

1 Edi<;iio comemorativa de 80 anos. "Prop6sitos claros marcam o nascimento da Gazeta". 
http://www.gazetadooovo.eom.br/universo/gazeta 
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Londrina (norte do Parana). Em 1996, toma-se o primeiro jomal do mundo a 

receber o certificado ISO 9002 e, em 97, passa a editar a Folha do Parana, com 

um cademo especifico para Curitiba e Regiao. Orgulha-se tambem de possuir o 

maior indice de fidelidade a um jomal em todo o pais, com 90% de seus 

leitores sendo assinantes, 51% deles ha mais de 10 anos. Segundo o proprio 

jomal, a tiragem media durante a semana e de 50 mil exemplares, sendo 60 

mil aos domingos, com circula<;ao em 491localidades (do Parana, Mato Grosso 

do Sui, Sao Paulo, alem de Brasilia, Porto Alegre, Joinville e Florian6polis). 

Cidades Online - Curitiba: Homepage veiculada pelo provedor de 

Intemet Universo Online, tendo como conteudo o material noticioso de um 

peri6dico chamado "Agora Parana". Segundo auditoria da empresa Emst & 

Young2, o UOL concentra 80% da navega<;ao em Intemet no Brasil, sendo o 

maior provedor de Intemet do Brasil. Tendo como proprietarios o Grupo Folha 

(que edita a Folha de Sao Paulo, jomal de maior circula<;ao do pais, com um 

milhao de exemplares aos domingos) e o Grupo Abril (maior organiza<;ao 

editorial brasileira, que publica nove das dez maiores revistas brasileiras e tem 

245 titulos circulando no Brasil, Portugal e Argentina), o UOL destaca-se como 

provedor de conteudo, sendo o maior site em lingua portuguesa do mundo, 

com 28 esta<;oes, 500 canais e 2,4 milhoes de paginas disponiveis. Duas razi'ies 

levaram, porem, o material do "Cidades Online - Curitiba" a ter um tratamento 

diferenciado: 1 a) 0 periodo de coleta do material nao coincide com o realizado 

para os outros tres jomais; 2a) 0 conteudo das materias jomalisticas 

2 Mundo Digital. Quatro em cada cinco intemautas brasileiros visitam o UOL. http://www.uol.com.br 

.24/03/99. 
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recolhidas de agosto/99 a janeiro/00 neste site coincide integralmente com o 

conteudo de materias produzidas pela Agencia de Noticias da Prefeitura 

Municipal de Curitiba no mesmo periodo. 

Para a constitui<;ao da amostra, foi elaborada uma planilha - contendo 

os dias em que seriam recolhidas as edio;:oes de todos os jornais -, atraves de 

sorteio de datas baseado em uma Tabela de Nl:tmeros Aleat6rios. Foram, entao, 

coletadas 60 edio;:oes da seo;:ao "Curitiba" do jornal Gazeta do Povo (doravante 

denominado veiculo "A"), 60 edio;:oes da se<;ao "Curitiba" do jornal Folha do 

Parana (veiculo "B"), 60 edio;:oes da seo;:ao "Cidades" do jornal 0 Estado do 

Parana (veiculo "C") e 33 edio;:oes da seo;:ao "Curitiba" do Cidades Online 

(veiculo "D"). No pacote de material de cada veiculo, foram selecionadas apenas 

as materias com conteudo diretamente relacionado a Curitiba (fatos ocorridos 

em Curitiba, envolvendo pessoas, aspectos ejou locais desta cidade), 

desconsiderando-se as demais3 - o que resultou em um total de 1.864 materias 

para a analise, composto conforme os nl:tmeros especificados no grafico abaixo: 

3 
A se¢o "Curitiba" dos jornais Gazeta do Povo e Folha do Parana inclui materias de municipios da 

Regillo Metropolitana, do litoral do Parana ou de localidades pr6ximas, por exemplo, Ponta Grossa, Lapa 

etc. Ja a se¢o "Cidades" do jornal 0 Estado do Pararul, por natureza, invariavelmente contem material de 

outras cidades alem da capital. 
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A dispa..--idade dos numeros entre os veiculos se deve principalmente ao 

fato de que cada veiculo edita diariamente (na respectiva sec;:ao "Curitiba" ou 

"Cidades") urn numero diferente de materias com conteudo relacionado a 

Curitiba, sendo que no material analisado foi constatada a ocorrencia em cada 

ve:iculo de uma media diana que varia de aproximadamente cinco (veiculo "D") 

a doze materias (veiculo "B"), conforme demonstra o gratico a seguir: 

GRAFICO 3. MEDIA DIARIA 

(DE MATERIAS RELACIONADAS COM A CIDADE DE CURITlBA) 
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Tratamento e analise dos dados 

A consecuc;:ao de uma leitura semantica do conteudo sobre a cidade 

publicado por estes veiculos se deu no transcorrer de uma sequencia de etapas 

de organizac;:ao, categorizac;:ao e analise do material coletado: 



227 

1. Analise comparativa do conteudo de edi<;oes eletronicas e edi<;oes 

impressas dos jomais Gazeta do Povo, Folha do Parana e 0 Estado 

do Parana; 

2. Elabora<;iio de uma lista de categorias tematicas, a partir de uma 

leitura exploratoria inicial do material das edi<;oes eletronicas; 

3. Confec<;iio de quadros com a incidencia de cada tema por veiculo e 

data; 

4. Confec<;iio de um quadro com a incidencia de cada tema (em 

nitmeros absolutos e porcentagens), por veiculo, no total da amostra, 

distinguindo os totais da amostra 1 (veiculos "A", "B" e "C") e 

amostra 2 (veiculo "D"); 

5. Elabora<;iio de um conjunto de categorias e subcategorias para 

analise e classifica<;iio das fontes de informa<;iio; 

6. Montagem de uma matriz de dados brutos, tendo como unidades de 

registro as palavras-chave indicativas do tipo de fonte de informa<;iio 

que aparece no interior de cada materia analisada e como unidades 

de contexto as materias (especificando a data e o veiculo em que foi 

publicada); 

7. Montagem de quadros e j ou graficos para visualiza<;iio dos totais de 

ocorrencias no conjunto das materias, por tema e por veiculo 

analisado; 
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8. Elabora<;ao de quadros com os seguintes cruzamentos de dados: 

niimero de materias total e por veiculo X niimero de fontes por 

veiculo; niimero de materias total e por veiculo X niimero de releases 

total e por veiculo; niimero de materias total e por veiculo X cita<;ao 

ou nao da fonte; 

9. Elabora<;ao de quadros com os cruzamentos das subcategorias; 

8. Exame das significa<;oes emergentes a partir do cruzamento das 

diversas categorias e subcategorias analisadas. 

8.2. Versao online daforma impressa 

A amilise comparativa de edi<;oes eletronicas e edi<;oes impressas dos 

veiculos "A", "B" e "C" permite chegar as seguintes indica<;oes quanto ao 

material noticioso referente ii. cidade de Curitiba disponibilizado na Web por 

estes peri6dicos: 

1) 0 niimero de materias e igual ou menor que o da publica<;ao impressa, 

sendo o tamanho e o conteiido dos textos da edi<;ao eletronica - com 

raras exce<;oes - exatamente os mesmos da forma impressa. Ou seja, 

todas as materias que circulam online aparecem na edi<;ao impressa, 

mas, no caso dos veiculos "A" e "C", a reciproca nao e verdadeira, nao 

aparecendo online desde reportagens inteiras (o que se deve, em varios 

casos, ii. nao coincidencia das se<;oes, como sera comentado no ponto 6) 
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ate alguns • boxes", "sideS', "gravatas•, "olhos", "sobretitulos", "sub

retrancas", "linhas-fmas", "textos-legenda" e outros recursos de edic;;ao 

usados na forma impressa; 

2) 0 nfunero de ilustrac;;oes e fotos tambem e igual (veiculo "B") ou menor 

(veiculos "A" e "C") que o do jornal impresso, sendo que nao aparecem 

online desde "artes", de pagina inteira, existentes na edic;;iio impressa ate 

"storyboards", grii.ficos, map as etc; 

3) Embora com arquiteturas de navegac;;ao diferenciadas, os tres sites 

apresentam problemas quanto a ligac;;ao entre materias afins ejou 

visualizac;;ao global do conteiido existente na sec;;ao: Veiculo "A"- a sec;;ao 

"Curitiba" do veiculo "A" traz a(s) chamada(s) da(s) materia(s) principal(is) 

- uma ou duas -, acompanhada(s) de pequeno(s) resumo(s) ou dos titulos 

das materias ligadas a primeira, os titulos das demais materias e as 

barras de navegac;;iio (editorias, sec;;oes, servic;;os etc.), nao trazendo, 

portanto, os titulos das materias complementares, que sao visualizados 

do lado direito da pii.gina somente quanto o leitor acessa cada materia; 

Veiculo "B" - a sec;;ao "Curitiba" do veiculo "B" apresenta todos os titulos 

- das materias principais, das complementares e ate das notinhas -

dispostos verticalmente numa coluna a esquerda da pii.gina, de forma 

que o leitor pode visualizar todo o conteudo da sec;;iio; porem os titulos 

sao ordenados de acordo com o que foi prioridade na edic;;ao impressa, ou 

seja, entre o titulo da materia que abriu uma pii.gina e os das materias a 

ela vinculados aparecem ate cinco ou seis outros completamente alheios 

ao assunto; Veiculo "C"- a sec;;iio "Estadual" do veiculo "C", onde entram 
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as materias referentes a Curitiba, apresenta os titulos das materias 

dispostos em duas colunas no topo da se~:ao e, em seguida, todos os 

textos, um ap6s o outro na mesma pagina, incluindo as materias 

complementares, cujos titulos nao aparecem na lista que inicia a se<,;ao; 

4) Nas tres publica~roes eletr6nicas, a edi<;ao e diana, tal como ocorre no 

jomal impresso, mas, as vezes, o material impresso e mais atualizado, 

por exemplo: na materia sobre o bancario que assassinou a mulher, 

publicada pelo veiculo "B" no dia 16109199, o texto impresso relata a 

prisao do assassino, enquanto o texto eletriinico indica ainda o pedido de 

prisao preventiva; 

5) A interatividade com os leitores fica por conta da disponibiliza~rao de 

mecanismos como "Forum" (no veiculo "A") e "Quero dar minha opiniao" I 

"Quero ver as opinioes" I "Envie essa materia a um amigo" (no veiculo 

"B"). 

6) Nos tres veiculos analisados, constatam-se os problemas ligados a 

fragmenta~:ao do jomal eletronico, ou seja, como previu Machado4, se o 

leitor - interessado em noticias de Curitiba - opta por ler apenas a se<;ao 

"Curitiba" ou "Estadual" destes jomais, acaba conseguindo conteudos 

diferentes, dependendo do veiculo acessado, por exemplo: algumas 

materias que estao na se~rao "local" do veiculo "A" aparecem na se<,;ao 

"politica" do veiculo "C"; no periodo analisado, a se<;ao "Cidades" do 

veiculo •c• impresso nao tem o mesmo contelido da se<;ao 

correspondente do jomal eletr6nico, pois inclui materias policiais, 

4 Ver pagina 213. 
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falecimentos e meteorologia, enquanto no jornal eletronico ha uma se~o 

exclusiva para "Policia"; no caso dos veiculos "A" e "B", nao ha se~o 

policial na publica<;ao eletronica, sendo as materias desta editoria 

incluidas na se<;ao "Curitiba". 

Os pontos arrolados acima permitem afirmar que, no periodo analisado, 

o conteudo referente a Curitiba disponibilizado na Internet por estes 

peri6dicos e uma versao online da forma impressa; em varios aspectos, uma 

versao piorada, o que e compensado pela gratuidade do acesso e pela 

possibilidade de alguma interatividade do leitor com o jornal e com outros 

leitores. 

Apesar de considerado suficiente para os objetivos desta disserta<;ao, 

que nao requer uma analise exaustiva no ambito tecnico do jornalismo 

eletronico, este e, no entanto, um estudo preliminar, cujo carater indicativo 

deve-se a constata<;ao da necessidade de uma investiga<;ao mais ampla e 

pormenorizada dos diversos pontos implicados na disponibiliza<;ao e debate 

online de informa<;oes locais (da cidade), fundamentais para o exercicio da 

cidadania em seu patamar mais basico e imediato. 

8.3. Circularidade excludente 

Para verificar que cidade emerge das paginas eletronicas dos jornais e o 

nivel de correspondencia desta cidade com a que e vivida e construida 

cotidiana e coletivamente pela maioria dos seus cidadaos, a analise incidiu 
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sabre tres aspectos fundamentais da operacionalizac;;ao da edic;;ao: a selec;;ao 

tematica, a constituic;;ao das fontes de informac;;ao e a publicac;;ao de releases. 

8.3.1. 0 repert6rio temcitico 

Uma leitura exploratoria inicial do material identificou a presenc;;a de 44 

categorias tematicas, compostas basicamente por (listagem em ordem 

alfabetica): 

1. Aeroportos - Afonso Pena e Bacacheri -, incluindo: nevoeiro, 

construc;;ao de pista, instalac;;iio de novas equipamentos, cancelamento 

de viios, fechamento etc; 

2. Agua e saneam.ento, incluindo: interrupc;;ao no fomecimento de agua, 

falta de saneamento basico, rompimento de adutora, interligac;;iio de 

redes etc; 

3. Alimenta~iio/dietas/abastecimento, incluindo: alimentac;;ao no centro 

da cidade, produtos para emagrecimento, Associac;;iio dos Gordos 

Convictos, etc; 

4. Assistencia social, incluindo: instituic;;iies assistenciais, convenios, 

repasse de recursos para entidades, campanhas de arrecadac;;ao, 

indigentes, FAS (Fundac;;iio de Ac;;iio Social), Conselho de Assistencia 

Social, Lei Orgiinica da Assistencia Social (LOAS), mendicancia etc; 

5. Ciies e outros animals, incluindo: animais de estimac;;ao, mordida de 

cao, Sociedade Protetora dos Animais, adestramento, barulho de 

animais, granjas e canis, feiras de filhotes e pequenos animais, lei da 
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focinheira, urubus, jacare, reprodw;;ao de papagaios, mosquitos 

borrachudos etc; 

6. Cemiterios/servio;ros fu.neririos, incluindo: custo de lotes e gavetas, 

taxas de manuten~o, planos funeritrios, controlejcartel de funerarias, 

lista de espera por lotes em cemiterio publico etc; 

7. Ciencia & tecnologia, incluindo: novas tecnologias, genetica, Vila 

Tecnol6gica, conferencias, descobertas cientificas, implica~;oes eticas 

etc; 

8. Comercio/servio;ros, incluindo: servi~;os bancarios, vendas no comercio, 

consulados, servi~;o de taxi, correios, turismo etc; 

9. Conservao;ri.o do patrimonio, incluindo: abandono de equipamentos 

publicos, reformas, im6veis interditados, restaura~o de patrimonio 

hist6rico, programa Revivendo Curitiba, irregularidades no sistema de 

prote~o contra incendio etc; 

lO.Criano;ra e adolescente, incluindo: uso de drogas, bebe abandonado, 

meninas infratoras, dependencia precoce etc; 

ll.Cultura/lazer/eventos/costumes, incluindo: datas comemorativas, 

lan~;amento de livros, clubes, loterias, escolas de samba, desfiles de 

carnaval, circos, espetaculos de teatro, museu, bailes, bingos, filmagem 

de documentario, bibliotecas, shows, congressos, seminarios, 

inaugura~;oes (de livraria, centro cultural ... ) etc; 

12.Curitiba, incluindo: aniversario da cidade, escolha do simbolo da 

cidade, imagem da cidade, perfil da popula~o, migra~;ao etc; 
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13.Direitos do consumidor, incluindo: loteamentos clandestinos, 

qualidade de combustiveis, cons6rcio ilegal, servic;os de atendimento ao 

cliente, C6digo de Defesa do Consumidor; Semana do Consumidor etc; 

14.Direitos humanos/violencia, incluindo: superlotac;ao em presidios, 

cumprimento de pena em cadeias, trabalho para detentos, proibic;ao de 

venda de armas, causas da violencia etc; 

15.Educa~lio (fUndamental, medio/p6s-medio e profissionalizante), 

incluindo: falta/ so bra de salas I escolas, criac;ao de tumos 

intermediarios, recursos financeiros, curriculos, supletivos, orientac;ao 

profissional, creches, metodos de aprendizagem, ensino de "tino 

comercial", censo nas escolas, reciclagem de professores, escolarizac;iio 

especial, violencia nas escolas etc; 

16.Educa~i.o (nivel superior), incluindo: vestibular, reopc;ao de curso, p6s

graduac;ao, reconhecimento de cursos, bolsas de estudo, ac;oes sociais 

de universidades, matriculas, trotes, fraude em vestibular, aniversario 

de universidades, eleic;iio na Associac;ao de Professores da UFPR, 

proliferac;iio de cursos particulares, pesquisas academicas etc; 

17.Empresas/empreeu.dimeu.tos, incluindo: entidades empresariais, 

programa de treinamento de empreendedores etc; 

18.Eu.cheu.tes/estiagem/meteorologia, incluindo: enchentes, prejuizos, 

desabamentos, temporais, previsao do tempo, risco de doenc;as, ajuda 

as vitimas, Defesa Civil, desabrigados, obras emergenciais, estiagem, 

Plano de Combate as Enchentes etc; 
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19.Energia eletrica, incluindo: corte em fomecimento, nova subestao:,;ao da 

Cope! etc; 

20.Funcionirios municipais, incluindo: Instituto de Previdencia do 

Municipio de Curitiba (IPMC), reajuste salarial, novo sistema de saude 

para funcioniirios etc; 

21.Ido-s/terceira idade, incluindo: programas da FAS (Fundao:,;iio de 

Ao:,;ao Social), mis Terceira !dade, preveno:,;ao de acidentes, vacinao:,;ao etc; 

22.Igrejas/religiosidade, incluindo: Quaresma, palestra sobre espiritismo, 

meditao:,;iio, Campanha da Fraternidade, romarias, Igreja Cigana, 

Budismo, Santa que chora, Pastoral Familiar, construo:,;iio de santuario 

etc; 

23.Infla98-o/pre90s, incluindo: preo:,;os de alimentos, indice de inflao:,;iio etc; 

24.Internet/informatica, incluindo: grupos originados em "chats", namoro 

virtual, digitalizao:,;iio de dados, bug do milenio, programa "Internet nos 

Far6is", "Cartao cidadao" etc; 

25.Judiciirio/advocacia, incluindo: brigas judiciais, OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil, seco:,;ao PR), Forum, julgamentos, processos etc; 

26.Irregularidades/improbidade administrativa, incluindo: corrupo:,;iio na 

administrao:,;ao publica e privada, irregularidades em instituio:,;oes, 

desperdicio, fraudes etc; 

27.Legislativo, incluindo: Camara de vereadores, Assembleia Legislativa, 

discursos, votao:,;oes, projetos etc; 

28.Meio ambiente, incluindo: ampliao:,;ao dos parques lineares, lixo nos 

rios, jacare no Barigiii, terrenos baldios, separao:,;ao do lixo, retirada de 
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arvores mortas, doac;;iio de mudas, especies protegidas, aterros 

sanitarios, lixo t6xico, poluic;;iio do ar, curso de gestiio ambiental, 

Universidade Livre do Meio Ambiente, areas de preservac;;iio, 

contaminac;;iio do solo e lenc;;ol freatico, poluic;;iio sonora etc; 

29.Meios de comunica~i.o/jol'Dalismo, incluindo: campanha de 

assinatura de jomais, premio para jomalistas, lanc;;amento de revista, 

premio Sangue Novo, Sindicato dos Jomalistas, novo formato de jomal 

etc; 

30.Moradia, incluindo: sem-teto, "invasoes", novas opc;;oes de moradia para 

classe A e B, perfil dos inscritos na Cohab, financiamento da Caixa 

Economica, valor da prestac;;ao de loteamentos populares etc; 

3l.Obras, incluindo: inaugurac;;oes, Plano 1.000 (construc;;iio de anti-p6 em 

bairros), recuperac;;iio de parques e prac;;as, obras inacabadas, buracos 

nas ruas, recapeamento, recursos financeiros para obras etc; 

32.0r~amento/finan~as/impostos, incluindo: orc;;amento, divida 

municipal, emprestimos, prazo de pagamento do IPI'U etc; 

33.Personalidades, incluindo: pessoas "ilustres" (bispo que faleceu, ex

govemador homenageado, empresfuio homenageado ... ) ou destacadas 

por alguma raziio especial, por exemplo: curitibana que integra o 

Tribunal de Guerra, alpinista bem sucedido que retoma a cidade etc; 

34.Policia/seguran~a, incluindo: assaltos, detenc;;oes, tiroteios, seqiiestros, 

pedofiJ.ia, extorsiio, fuga de presos, raptos, blitz em bares, instalac;;ao de 

"totens" (equipamento para comunicac;;iio com a policia), homicidios, 

trafico de drogas, falsificac;;iio de dinheiro, desmanche de carros, pericia 
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tecnica, latrocinios, armas, trafico de bebes, violencia sexual, abuso de 

autoridade, contraven~;oes, peculato, fraudes, falsifica~;ao de CDs e 

software, treinamento de policiais etc; 

35.Portadores de deficiencia, incluindo: institui~;oes educacionais, 

denii.ncias de discrimina\(iio, aprendizado de profissao, direitos etc; 

36.Previdencia social, incluindo: postos do INSS nas Ruas da Cidadania, 

aposentadoria por invalidez, auxilio doen<;;a etc; 

37.Racismo e outras discrimina~es, incluindo: SOS Racismo, denuncias 

de discriminal(iio racial, denii.ncias de preconceitos e discrimina~;oes em 

geral; 

38.Reclama~s/manifesta~es populares, incluindo: protestos da 

popula<;;iio, manifesta~;oes de estudantes, funcioniirios publicos, 

banciirios, sem-terra, entidades comunitiirias, comerciantes, 

agricultores, indios etc; 

39.Saude, incluindo: campanhas de vacinal(iio, preven~;ao de cancer, 

Hospital de Clinicas, intoxica<;;ao, hipertensiio, erros medicos, 

musicoterapia, depressiio, alergias, colera, febre reumatica, mortalidade 

materna e infantil, programa Cidadao Saudavel, transporte de 

pacientes, central de leitos, divida da Santa Casa, pianos de saude etc; 

40. Trabalho/emprego/gerac<io de renda, incluindo: taxa de desemprego, 

popula~;ao economicamente ativa, salarios atrasados, programa "Linhao 

do Emprego", reajustes salariais, assembleias de trabalhadores, 

demissoes, paralisa~;oes, rela~;oes de trabalho etc; 
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41. Transito, incluindo: multas, inspe9ao de veiculos, acidentes, velocidade, 

lombadas eletronicas, trafego, radares, aumento da frota de veiculos, 

congestionamentos, sentido de ruas, campanha "Cidadao em transito", 

C6digo de Transito, Diretran (Diretoria de Transito de Curitiba) etc; 

42. Transporte coletivo (urbano e interurbano), incluindo: inaugura9ao 

de novas linhas, "cartao inteligente", em barque de isentos, aumento de 

tarifas, rodoviaria, falta de troco, acidentes com 6nibus, campanha 

salarial dos motoristas etc; 

43.Urbanismo/planejamento/administraqio, incluindo: Plano Diretor, 

Lei de Zoneamento e Uso do Solo, im6veis da area central, premio 

Mercocidades etc; 

44. Vandalismo, incluindo: depreda\(iio de escolas, parques, pra\(as, 

transporte coletivo e rede eletrica; ca\(a de capivaras no .zOo; destrui9ao 

da flora urbana; picha96es etc. 

Ao contrario da cobertura abrangente e qualificada dos acontecimentos 

da cidade, sugerida a primeira vista pela presen9a de tao amplo repertorio de 

temas, a analise do conjunto das materiass indica que ha uma orienta9ao na 

sele\(iio editorial no sentido da incidencia recorrente em alguns pontos da lista 

acima citada, ocorrendo a concentra\(iio de aproximadamente 50% do conteudo 

em apenas seis temas, conforme se pode verificar no grafico a seguir: 

5 
Considerando apenas os veiculos "A", "B" e "C", num total de 1.693 materias, pois o material doveiculo 

"D", devido as eireunstfutcias relatadas anteriormente, teve tratamento em separado. 



GRA:Flco 4. REcORRENCIA DE TEMAS (PERCENTUAL SOBRE 0 TOTAL DE 

Meio ambiente [~~jf:;!~"':'~~~"il~ir~ 4,13% 

5,37% 

Educagao superior.~~i~~~~~l'i~~~~~£~.;~~i~~ 1,02% 

Lazer/cultura f~~;~;;;~'i'i~~~f;;;i~fE~~E~€~.i' 7, 73% 

Saude~~~~~~~~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~11,51% 

Polfcia~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~ 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 
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Separadamente, cada veiculo revela desempenho semelhante quanto a 

concentrac;;ao de cerca de 50% do conteudo em nao mais que 5 a 8 temas (ver 

gnificos no Anexol). Quanto aos outros 50%, distribuem-se de forma 

pulverizada entre as demais 38 categorias tematicas. Entre elas, verifica-se que 

temas fundamentais, como moradia, por exemplo, tern presenc;;a quase 

insignificante: 1% do conteudo publicado pelos veiculos "A!', "B" e "C" nas 

sec;;oes estudadas6. A educac;;ao basica (incluindo o nivel fundamental, medio e 

pos-medio) fica com pouco mais que a metade do espac;;o (ou do numero de 

bytes) ocupado pela educac;;ao superior (3,54% e 7,02%, respectivamente), ou 

com % (urn quarto) do que e ocupado pela editoria de "Policia" (14,77%). 0 

mesmo acontece com a categoria "Reclamac;;oesjmanifestac;;oes populares", que, 

mesmo incluindo todos os casos de redamac;;oes individuais e de manifestac;;oes 

de grupos externos a cidade (vindos do interior do estado, como os sem-terra, 

6 Segao "Curitiba" dos veiculos "A" e "B" e segao "Cidades" do veiculo "C". 
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indios etc), consegue presen~a pouco expressiva (3,18%) no conjunto do 

material noticioso divulgado. 

Do ponto de vista do exercicio da cidadania, no que depender das 

informa~oes disponibilizadas por estes veiculos da imprensa, dificilmente o 

cidadao pode conseguir uma compreensao global e algum nivel de interven~ao 

na sua cidade, uma vez que, por exemplo, o tema "Or~amentojfinan~as" 

significa apenas 0,35% do conteudo total veiculado, ou seja, cerca de dez vezes 

menos que o tema "Obras" (3,31 %). Diferentemente de materias que tratam do 

"Or~amento", a partir do tema "Obras" se toma conhecimento apenas de forma 

fragmentada, pontual e, consequentemente, superdimensionada da destina~ao 

dada a parcelas do dinheiro publico pela administra~ao municipal (ver, no 

Anexo 2, o quadro completo da incidencia de temas com respectivas 

porcentagens sobre o total e por veiculo). 

Uma visao mais nitida do quadro que aqui se esbo~a, no entanto, deve 

aguardar a contribui~ao dos dados levantados na ana.lise das fontes de 

informac;ao e na compara~ao do material publicado pelos veiculos com os 

textos produzidos pela Prefeitura de Curitiba (pontos apresentados na 

sequencia). 

8.3.2. Publica.ciio de "releases" 

Os quatro veiculos estudados publicam materiais produzidos pela 

"Agenda de Noticias" da Secretaria de Comunica~ao da Prefeitura de Curitiba, 
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em propon;ao que varia de cerca de 4% a quase 14% das materias editadas 

pelos jornais "A", "B" e "C" (ver dados no grafico abaixo). No caso do veiculo "D" 

(Cidades Online - Curitiba, do UOL), 100% do material editado faz parte do 

pacote de releases da Prefeitura (embora nem todas as materias produzidas 

pela Prefeitura fa<;am parte da edic;ao diana disponibilizada no site do veiculo), 

sendo publicados os textos integralmente, inclusive com os mesmos titulos e 

entretitulos, acrescentados de fotos tambem produzidas pela Prefeitura. 

GRAFICO 5. PUBLICAc;Ao DE "RELEASESn DA PREFEITURA DE CURITIBA 

PERCENTUAL SOBRE 0 N1h'lt!ERO DE M.ATERIAS (VEfCULOS "An~ "B'~ E "C'~} 

9, 

6,32% 

4,00% 

0, 
A B c Total 
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Mais do que constatar, atraves dos dados acnna, a publica<;ao de 

releases (que, as vezes, vern disfar<;ados sob outro titulo, corte de frases ou 

paragrafos, outras vezes vern publicados integralmente), no entanto, importa 

discutir aqui a logica condutora de tal pnitica. 0 exame do material divulgado 

revela que: 

1. 0 argumento de que se trata de publica<;ao de informa<;ao de "utilidade 

publica" e infundado, pois muitos textos reconhecidamente de utilidade 

publica produzidos pela Prefeitura nao sao editados pelos veiculos "A", 

"B" e "C"; por exemplo, materias sobre data limite para pagamento de 

impostos municipais, sobre elei<;ao de diretores nas escolas municipais, 

sobre calendario de campanha de vacina<;ao de adultos e adolescentes 

etc; 

2. Se fosse o caso, porem, de publica<;ao de informa<;ao de utilidade 

publica, caberia perguntar aos veiculos por que o cidadao deve pagar 

duas (ou mais) vezes por este tipo de informa<;ao, uma vez que, apos ter 

pago a produ<;ao da noticia por parte da Prefeitura (os impostos 

remuneram os jomalistas contratados pela Secretaria de Comunica<;ao), 

paga novamente ao adquirir um exemplar do jomal impresso, ou ao 

assinar o jomal eletronico, ej ou ao ser alvo da publicidade que sustenta 

os veiculos de acesso "gratuito" (TVs, radios, alguns provedores de 

Internet etc); 

3. Em momentos cruciais de conllito entre a administra<;ao municipal e os 

cidadaos, verifica-se a publica<;ao exclusiva da versao oficial (tanto 
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atraves de c6pia literal do release produzido pela Prefeitura como 

atraves da redac;;8.o de materias com informac;;oes e opinioes apenas de 

fonte oficial). Este foi o caso, por exemplo, da "remodelac;;ao" da Prac;;a 

Nossa Senhora da Salete, localizada no Centro Civico e palco tradicional 

de manifestac;;oes populares, que, apos a expulsao dos Sem-terra 

(acampados no local ha 172 dias), foi transformada num centro 

esportivo, onde as canchas, pistas de atletismo, equipamentos de 

ginastica e estacionamentos ficam fechados no interior de uma cerca. A 

partir do inicio das obras, que se deu em 14 de dezembro de 1999, os 

jomais passaram a publicar os releases (ver Anexo 4) ou materias que 

em nada diferem de urn release oficial; por exemplo, a materia do 

Veiculo "A", intitulada "Prefeitura acelera obra na prac;;a do Centro 

Civico", assinada por umajomalista, informa exclusivamente a partir da 

fonte oficial - o diretor de Parques e Prac;;as da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, Reinaldo Pilotto. A polemica entre a administrac;;ao 

municipal e os cidadaos levou ao embargo das obras no dia 21 de 

janeiro/00, sendo liberadas no dia 25 do mesmo mes atraves de urn 

despacho do Tribunal de Justic;;a, que negou (pela segunda vez) a 

liminar solicitando a paralisac;;ao dos trabalhos impetrada pelo Sindicato 

dos Engenheiros do Parana, Associac;;ao Nacional de Pesquisa Ambiental 

e Associac;;ao dos Professores da UFPR (Universidade Federal do Parana). 

No dia 26/01/00, a imprensa encerra o noticiano sobre o conflito tal 

como o havia iniciado e mantido no periodo: divulgando apenas a versao 

oficial. 0 veiculo "B" publica integralmente tres paragrafos do release, 
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alterando o titulo da materia, adequando algumas frases e cortando dois 

panigrafos do texto original; o veiculo "C" publica integralmente tres 

textos produzidos pela Prefeitura, alterando apenas os titulos dos 

originais, que passam a seguinte redac;:ao: "Obras na Prac;:a Salete 

continuariio", "Centro esportivo vai a tender comunidade" e "Sistema 

viano sera alterado"; o veiculo "D" publica integralmente (inclusive 

titulos e entretitulos) dois textos da prefeitura: "Tribunal de Justic;:a 

nega liminar contrana as obras na prac;:a Nossa Senhora da Salete" e 

"Prac;:a no Centro Civico sera transformada em centro poliesportivo". 0 

veiculo "A", porem, faz mais que isso: sob o titulo "Obras no Centro 

Civico estao encaminhadas", alem de publicar somente as informac;:oes 

passadas pelo release (nao ouvindo outras fontes), edita uma longa 

entrevista, no estilo "ping-pong", com o diretor presidente do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Hayakawa, 

alegando que o entrevistado estava respondendo "as principais duvidas 

sobre o projeto"7. 

8.3.3. Fontes de in(ormo.ciio: a construciio do discurso e do 

silincio 

Na relac;:iio entre informac;:ao e cidadania, mais grave do que a influencia 

da selec;:ao tematica (com efeitos na definic;:ao da agenda publica, como indicam 

7 
~Obras no Centro Civico estao encaminhadas". Gazeta do Povo, materia publicada na edi<;iio e!et:rOnica 

do dia 26 de janeiro de 2000, ~o "Curitiba". 
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estudos realizados por diversos pesquisadores8), no entanto, e a interferencia 

dos mecanismos de constituic;ii.o de fontes de informac;ii.o, da forma de 

qualificar estas fontes e da determinac;ao do carater assumido pela presenc;a de 

cada tipo de fonte no interior da materia jomalistica. 

Para verificar a pertinencia desta hip6tese, a pesquisa analisou as 3.301 

fontes de informac;ao citadas nas 1.864 materias em estudo. No caso dos 

veiculos "A", "B" e "C", constatou-se, primeiramente que em cerca de 12% das 

materias, as fontes nao sao explicitadas, sendo este numero de 11,74%, no 

veiculo "A"; 13,16%, no veiculo "B"; e 12,28%, no veiculo "C". Uma leitura 

explorat6ria das materias em que as fontes de informac;ao sao citadas 

constatou, entao, a presenc;a de nove tipos distintos de fontes, que, do ponto 

de vista quantitativa, aparecem nas proporc;iies indicadas pelos grafi.cos a 

seguir (ver tambem os quadros com a especificac;ii.o das freqiiencias absolutas 

e dos percentuais das categorias no Anexo 3): 

1. Estado - representantes de 6rgaos oficiais (principalmente municipais) 

ou respectivas assessorias de imprensa, considerando-se "oficial" nao 

apenas tudo o que esta relacionado a autoridades (do poder Executivo, 

Legislativo e Judiciario), ou delas e emanado, mas tambem o que diz 

respeito ao funcionalismo publico e a ordem legal, isto e, todo o que esta 

sob orientac;ao do Estado (incluindo empresas de economia mista, 

autarquias, "Organizac;iies Sociais"9 etc); 

8 Sobre "agenda setting", entre outras pesquisas, cf. BARROS FILHO, Clovis e DAL FABBRO, Antonio. 

"Jornalismo didatico e agenda do leitor". In Comunica\'ii.O & Educa\'ii.O. Sii.o Paulo: Moderna!USP, 1998. 

N° ll,jan./abr. 1998, pp. 22-28. 
9 "Organiza9iio social" (OS) e o nome dado a entidades ptiblicas nii.o-estatais, que tern personalidade 
juridica de direito privado, mas nii.o tern fins lucrativos. A proposta faz parte do programa federal de 
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2. Iu.dividuos - cidadaos envolvidos individualmente no acontecimento; 

3. Empresas- representantes de empresas ejou entidades empresariais 

da area comercial, industrial e prestat;ao de servit;os; 

4. Iu.stitui~oes - religiosas, educacionais, filantropicas, de assistencia a 

saude etc., incluindo as associat;oes profissionais (como CREA, 

Associat;ao Medica etc) e os Conselhos (Conselho Municipal de Saude, 

Conselho de Assistencia Social, Conselho de Defesa da Criant;a e 

Adolescente etc); 

5. Eu.tidades de represeu.ta~io popular - representantes de associat;oes 

de moradores, ONGs, sindicatos de trabalhadoresfempregados, 

entidades estudantis, associat;oes de pais e mestres etc; 

6. Documeu.tos - registros, levantamentos, estudos, oficios, projetos, 

pesquisas, portarias, dados etc; 

7. Tecu.icos/especialistas - profissionais ou pessoas reconhecidamente 

qualificadas em alguma area especifica; 

8. Esporte/cultura/lazer- individuos ou grupos pertencentes as areas de 

esporte, lazer, cultura ou entretenimento (por exemplo, tecnicos ou 

times de futebol, torcidas organizadas, carnavalescos ou escolas de 

samba, grupos de teatro, troupe de circo etc); 

publiciza9§o, do Ministerio da Administra9iio e Reforma do Estado, e Curitiba foi pioneira na sua 
implanta9§o ao transformar o Centro de Processamento de Dados da Prefeitura em Instituto Curitiba 
Informatica (ICI), criando a primeira OS municipal do pals. Mesmo sendo 6rgiios niio-estatais, por6m, siio 

completamente submetidos ao Estado, pois cada OS de Curitiba, por exemplo, assina com a Prefeitura 

Municipal urn Contrato de Gestao, que estabelece o seu programa de trabalho, os ~etivos e metas a 
serem alcan9lldos, os prazos de execu9iio, criterios de avalia9iio e desempenho, assim como os indicadores 
de qualidade e prodotividade lhtto:/lwww.curitiba.m.gov.br/agencia/29jul98qua/materia0l.html) 
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9. Personalidades -- pessoas das areas de artes, cultura, esportes, 

educac:;ao, ciencia e tecnologia etc. 



GRAFICO 6. FONTES DE INFORMA<;!A.O 

POR VEICULO ("A", "B" E "C") E TOTAL DE CITAQOES NA CATEGORIA 
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Velculo B Vefculo C Total 

248 

1000 1200 
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GR..AF'ICO 7. FONTES DE INFORMAt;AO 

VEICULOS .. A", "B" E "C" (DISTRIBUit;Ao PERCENTUAL POR CATEGORIA) 

26,07% 

Estado 

lndivfduos 

Empresas 

I nstituiyaes 

Entidades de representayao popular 

Documentos 

II T ecnicos/especialisas 

Esporte/culturallazer 

1111 Personalidades 

GRAFICO 8. FONTES DE INFORMA<;..!\0 

VEICULO "D" (DISTRIBUit;Ao PERCENTUAL POR CATEGORIA) 
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Da leitura dos gnificos, portanto, depreende-se que as fontes oficiais 

fornecem cerca de 40% (veiculos "A", "B" e "C") e 6 7% (veiculo "D") das 

informa<;oes sobre a cidade recebidas pelos leitores destes veiculos, enquanto o 

cidadao comum constitui a segunda fonte quantitativamente mais im.portante 

(26% nos veiculos "A", "B" e "C" e 20% no veiculo "D") . Mas, do ponto de vista 

qualitativo, o quadro se apresenta mais complexo, pois a grande maioria 

(63,16% nos veiculos "A", "B" e "C" e 79,22% no veiculo "D") das cita<;oes da 

categoria "Individuos" integram o que pode ser chamado de enquete, ou seja, 

uma reuniao de testemunhos ou respostas sobre determinada questao, onde, 

geralmente, sao listadas de tres a oito declara<;oes de nao mais que uma ou 

duas frases. 

A relativiza<;ao do significado dos percentuais computados para a 

categoria "Individuos" precisa ser feita ainda especialmente por outra razao: a 

cita<;ao da profissao do entrevistado (feita em cerca de 65% dos casos). 

Na categoria "Estado", as fontes oficiais sao qualificadas a partir do 

cargo exercido pela pessoa (secretario municipal ou estadual, superintendente 

ou diretor de urn 6rgao, comandante da policia, chefe de departamento, 

prefeito, coordenador de programa ou projeto, chefe de gabinete, presidente de 

urn instituto ou funda<;ao etc); na categoria "Empresas", e destacada a posi<;ao 

em rela<;ao a propriedade, ao gerenciamento ou a representa<;ao (o dono ou 

proprietario, o gerente, o s6cio-proprietario, o procurador da empresa, o 

diretor-tecnico, o diretor-executivo, o presidente da Federa<;ao das Industrias 

etc); na categoria "Institui<;6es", o nome citado vern precedido geralmente pelo 

posto ocupado na hierarquia interna (o presidente, o arcebispo, o reitor, o 
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coordenador, o pastor, o diretor, diretor-geral, o diretor-presidente, o 

secretario, o coordenador-administrativo, o membro do Conselho etc); e, na 

categoria "Entidades de representac;ao popular", a constitui<;ao da fonte tern 

como referenda a autoridade do cargo exercido (geralmente sao dtados 

presidentes e coordenadores). 

Quanto a caracteriza<;ao a partir da profissao, porem, diferentemente da 

categoria de "Tecnicos I espedalistas" - onde a qualifica<;ao profissional do 

entrevistado fundona como referenda imprescindivel a credibilidade da 

informac;ao - e das categorias "Personalidades" e "Esporte I culturallazer", onde 

o exercido profissional pode estar ligado ao destaque (por exemplo, "o te6logo 

Leonardo Bofi", "o escritor Nicolau Felipe" ou "o produtor e ator" fulano de tal), 

na categoria "Individuos" tal procedimento e: 

1 °) desnecessario - que acrescimo de informac;ao tern o leitor de uma 

materia sobre a imprudenda dos pedestres ao saber que um entrevistado e 

estudante, outro e auxiliar de produc;ao, outra e cozinheira e outro e 

comerdante? E se fosse uma cabeleireira, um pintor, um jardineiro e um 

bancario? As declarac;oes seriam lidas com outros olhos se os entrevistados 

fossem engenheiros, advogados, medicos e empresarios? No caso de 

confirmac;ao desta hip6tese, alem de desnecessaria, a citac;ao da profissao 

funcionaria como mecanismo de hierarquizac;ao das fontes; 

2°) usado, muitas vezes, de forma discriminat6ria - por exemplo, em 

materias sobre penitencianas, onde a citac;ao de qualquer profissao seria bem

vinda, invariavelmente o nome do personagem e precedido apenas pela palavra 

"detento", ou detenta", ou "presidhirio"; 
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3°) e, principalmente, instrumento de conformac;:ao (ou conservac;:ao) de 

um conceito de cidadania: a inclusao social fundamentada na estratifi.cac;:ao 

profissional - sistema instaurado no Brasil por Getiilio Vargas e chamado por 

Wanderlei Guilherme dos SantosiO de "cidadania regulada"u. 

Do ponto de vista do conceito de cidadania, no entanto, alem destas 

ressalvas pontuais, uma questao de fundo emerge dos dados apresentados: 

como individuo, o cidadao tem cinco vezes mais chance de alcanc;:ar a 

possibilidade da fala do que como coletivo ou organizac;:ao. E, se consideradas 

apenas as organizac;:oes mais diretamente relacionadas com a vida da cidade, 

por exemplo, associac;:oes de moradores e entidades ambientalistas, a 

freqiiencia constatada nos veiculos "A", "B" e "C" e diminuta (menos de 1%) em 

comparac;:ao com a presenc;:a das fontes oficiais (40%) e da expressao individual 

(26%}, conforme se pode ver no grafico a seguir: 

Io SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justi~a: a politica social na ordem brasileira. Rio 
de Janeiro: Campus, 1994. 3a edi<;iio, pp. 67-68. 
I I Sobre o conceito de "cidadania regulada", cf. capitulo 2, ponto 2.2. 



GRAFICO 9. FONTES DE INFOR.MA<;;!AO 

(DISTRIBUI<;;!AO PER.CENTUAL- VEICULOS "A?', "B" E "C") 
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1,28% 

1,50% 

0 impacto dos dados acima abre naturalmente a porta que d<i acesso a 

uma compreensao ao mesmo tempo abrangente e profunda do problema: o 

entendimento de que "em cada discurso ha um projeto social explicito ou, ao 

menos, implicito, [sugerindo que, no minim.o] e sempre possivel reconduzir 

cada discurso a urn projeto social claramente distinguivel de todos os 



254 

outros"12. Tal porta, como nao poderia deixar de ser, liga o particular com o 

geral atraves de diversas contextualizac;6es13: 

1. 0 contexto local. 0 trabaJho dos veiculos aqui estudados localiza-se na 

cidade de Curitiba; uma cidade que segue ha cerca de 20 anosl4 uma 

mesma estrategia de governo - desde o primeiro mandato de Jaime 

Lerner como prefeito, iniciado em 1971 -,com grande probabilidade de 

sequencia desta linha por mais quatro anos, dada a reeleic;ao de Cassio 

Taniguchi como prefeito. E, nao sendo uma estrategia qualquer, mas a 

que unifica planejamento urbano e marketing, o Estado acaba 

ganhando sempre mais e mais forc;a e expressao perante a sociedade. 

Estrategia que passou a ser ampliada e reforc;ada quando Jaime Lerner 

alc;ou o governo do Estado ha duas gestoes (de 1995 a 1998 e de 1999 a 

2002). 0 fato de o Estado ocupar permanentemente quase toda a cena 

social configura no Parana - e especialmente na capital - urn quadro 

que lembra o descrito por Jose Murilo de CarvaJhots (na analise da 

Primeira Republica no Brasil) como "estadania", ou seja, onde se busca 

circunscrever toda a possibilidade de participac;ao e expressao a 

12 ROSSI-LANDI, Fermccio. A linguagem como trabalho e como mercado: uma teoria da produ~ao e 
da aliena~ao lingiiisticas. Sao Paulo: DIFEL, 1985. Titulo original: "ll Linguaggio come lavoro e come 
mercato" (1968). Traduc;ao de Aurora Fornoni Bernardini, p. 146. 
13 Como explica Edgar Morin:" ... todos os problemas particulares so podem ser posicionados e pensados 
corretamente em seus contextos; e o proprio contexto desses problemas deve ser posicionado, cada vez 
mais, no contexto planetaria (MORIN, Edgar. A cab~a bem feita: repensar a reforma, reformar o 
pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. Titulo original: La Tete Bien Faite- Repenser la 
reforme, reformer la pensee (1999). Traduc;ao de Eloa Jacobina, pp. 14-15). 
14 

Contando o mandato atual de Cassio Taniguchi (1997-2000), os quatro anos de seu antecessor, Rafael 
Greca de Macedo (1993-1996) e os tres mandatos de Jaime Lerner (PFL), de 1971 a 1974; de 1979 a 1983 
e de 1989 a 1992. 
15 

CARVALHO, Jose Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Republica que nao foi Sao 
Paulo: Companhia das Letras, 1987, pp. 50-65. 
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condic;;ao de pertencimentojidenti.fica¢o com o Estado efou com o 

grupo politico que esta em seu controle. 

2. 0 contexto da relagio entre Estado e midia. 0 estabelecimento da 

estrategia de govemo, acima citada, implica, desde o seu primeiro 

momenta, a construc;;ao de urn imagimi.rio e a conquista de urn 

consenso, a partir da luta "pela interpreta¢o hegemonica do espac;;o da 

cidade e da vida coletiva", o que se dii atraves de niveis cada vez mais 

sofisticados de controle "subsidiados pelo marketing modemo"'6. 

Assim, desenvolve-se o processo de elaborac;;ao de urna serie de 

imagens-sintese da cidade: "Curitiba, cidade planejada"; "Cidade 

modelo"; "Capital brasileira da qualidade de vida"; "Cidade modema e 

hurnana"; "Capital ecologica"; "Cidade de primeiro mundo"; "Cidade que 

deu certo"; "Cidade de todos nos" e "A cidade que a gente quer". Estas 

imagens, constantemente recicladas atraves da incorporac;;ao de novas 

elementos, se impoem a outras imagens, conquistando adesiio social e 

conformando urn "consenso lnitico"17. A constru¢o das imagens-

sintese tern como suporte urna liga¢o estreita do trabalho da Agencia 

de Noticias da Secretaria Municipal de Comunica¢o Social com a midia 

local e nacional, como descreve Garcia: 

"Neste processo, cada vez mais integrado, a gesttio dos 

meios tecnol6gicos de comunicagao e o controle social se 

aproximam e se tomam essenciais d reprod:uf;ao da pratica 

16 
GARCIA, Fernanda Ester Sanchez. Cidade Especiculo: politica, planejamento e city marketing. 

Curitiba: Palavra, 1997, p.37. 
17 

GARCIA, op. cit. p. 23. 
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totalizante do planejamento. Com as imagens sintese da 

cidade modelo incorporadas na midia, os fluxos de 

informa¢-o ronstituem-se no sangue do sistema de poder. 

E este novo exercicio do poder tem uma capaci.dade, ate 

recentemente pouco conhecida, de dominar e raci.onalizar o 

conjunto da organiza¢-o social e as categorias da pratica 

social atraves do crescente controle dos processos 

contempordneos de comunica¢-o"Js. 

Neste contexto, tanto como o alto indice de presenc;:a de fontes 

oficiais nas materias da imprensa, detectado por esta pesquisa, e 

condizente com a estrategia de construc;:ii.o do imaginario social 

necessario a legitimac;:ii.o e reforc;:o do poder estabelecido (porque "em 

cada discurso ha um projeto social"l9), tambem a constituic;:ii.o de um 

repert6rio de temas prioritarios tern menos relac;;ii.o com o acaso do que 

com a difusii.o da positividade de certas imagens. Por exemplo, o "meio 

ambiente", segundo constatac;:ii.o desta pesquisa, esta entre os seis 

temas com maior presenc;:a nos veiculos e a deferencia provavelmente 

guarda alto grau de compatibilidade com o fato de a ecologia constituir 

uma das imagens-sintese mais consolidadas da cidade ("Curitiba -

capital ecol6gica"). Outro exemplo eo tema da "saude", cuja recorrencia 

(segunda maior incidencia na imprensa analisada neste estudo) vai ao 

encontro do fato de a atual administrac;:ii.o municipal buscar construir a 

imagem-sintese da inclusii.o social ("Curitiba, a cidade de todos nos") e, 

18 
GARCIA, op. cit. p. 41. 

19 
ROSSI-LANDI, op.cit. p. 146. 
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para isso, assumir o lema "cora~iio social" - na tentativa de se contrapor 

as criticas da oposi~o sobre o que chama de elitismo da gestiio do 

grupo politico ligado ao governador Jaime Lerner. 

Alem da articula~iio com os meios tradicionais, a atual gestiio 

municipal instalou a "Rede Digitando o Futuro", que conta com 567 

computadores instalados em 55 pontos de bairros e do centro da cidade 

para o acesso gratuito da popula~o a Internet, o que se da, via de regra 

(a menos que o usuario traga os endere~os dos sites aonde quer ir), 

atraves do portal criado pela Prefeitura (http: //www.digitandoofuturo. 

org.br), onde, entre outras esta~oes, ha um sistema de busca de sites, 

agendas de noticias (da Prefeitura e do governo estadual), cartoes 

postais, "Rede cidadao" (site oficial do governo do Estado) e servi~o de e

mail gratuito. 

3. 0 contexto politico. Cerca de 50% do espa~o publico circunscrito aos 

veiculos analisados neste estudo e ocupado pelo discurso do Estado 

somado ao das empresas (ver Grafico 6). Considerando que, no caso de 

Curitiba, com raras exce~oes, as fontes oficiais ou sao diretamente 

ligadas ao Partido da Frente Liberal (PFL), ou seguem esta linha 

politica; que outras fontes incluidas nas demais categorias tambem se 

alinham ideologicamente com a elite politica local; e que a presen~a de 

uns, neste ambito, significa a ausencia de outros (por exemplo, das 

entidades ambientalistas e organiza~oes de moradores); pode-se afirmar 

que ha indicios claros da configura~ao de um quadro identico ao 

indicado por Kucinski em rela~o a imprensa nacional: 
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«A elite dominnnte e ao mesmo tempo a fonte, a 

protagonista e a leitora das rwticias; uma ci.rcularidade que 

exclui a massa da popula¢o da dimensao da escrita do 

espaqo p(lblico de.finido pelos meios de comunica¢o de 

massa. ( ... ) 0 carater auto-referente da ci.rcula¢o dos 

jomais nacionais contribui para o carater excludente da 

agenda nacional, em cuja de.fini¢o eles desempenham 

papel decisivo•20. 

0 fato de a elite ser a fonte e a protagonista das noticias -

evidenciado nos dados da pesquisa aqui apresentada - coloca, no 

entanto, pelo menos dois problemas para o exercicio da cidadania: o 

primeiro diz respeito a cria¢o de um descompasso entre a imprensa e 

a sociedade, uma vez que, para a maioria dos cidadaos, as noticias 

soam alheias ao seu dia-a-dia, distantes da sua ac;;ao, "como boletins 

meteorol6gicos•21, situac;;ao agravada com a quase elimina¢o do 

trabalho de reportagem e investiga¢o por parte da imprensa: "e a 

democracia fracassa se os cidadaos perdem a noc;;ao de seu vinculo 

concreto com os acontecimentos politicos e sociais"22. 0 outro problema 

decorre do trabalho de "enquadramento" (framing) feito pelos meios de 

comunicac;;ao, ou seja, a selec;;ao de aspectos da realidade de forma a 

"promover uma interpretac;;ao causal particular" (" ... um 

20 
KUCINSKI, Bernardo. A sindrome da antena parabiilica: etica no jornalismo brasileiro. Siio Paulo: 

Editora Fun~ Perseu Abramo, 1998, p. 26. 
21 

CALLI GARIS, Contardo. "0 vazio da infolll1a9iio". Folha de Sao Paulo, Caderno mais! de 12 de 
junho de 1998. 
22 Ibidem. 
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enquadramento pode ser definido como uma 'ideia organizadora' que da 

forma as nossas conversas e entendimentos"23). Ora, para que o 

cidadao tenha respeitado o seu direito de ser "construtor de 

significados"' e preciso que "exista uma pluralidade de pontos de vista 

ou enquadramentos da realidade disponiveis na esfera publica, 

particularmente nos meios de comunicac;;ao"2< e nao o enquadramento 

unico proveniente das fontes oficiais e dos grupos privilegiados da 

sociedade. 

Quanto a afirmac;;ao de que a elite e •a leitora" das noticias, 

porem, cabe uma ressalva, pois e preciso lembrar a reproduc;;ao das 

noticias da imprensa em outras modalidades de veiculos 

principalmente o radio - e a propria produc;;iio unificada de noticias 

dentro dos grupos empresariais que, alem de proprietarios de jomais, 

operam redes de televisiio, cadeias de emissoras de radio, sites 

noticiosos na lntemet etc; assim como se deve prever uma possibilidade 

de aumento da leitura de jomais atraves da lntemet, por exemplo, nos 

postos de acesso publico e gratuito instalados em Curitiba. 

4. 0 contexto politico global. A presenc;;a muito maior de "Individuos" do 

que de coletivos organizados de cidadaos pode ser situada no contexto 

maior de uma "ac;;ao transformadora" - definida por Bourdieu como "a 

essencia do neoliberalismo" -, que visa: 

23 PORTO, Mauro P. "Muito alem da info~o: midia, cidadauia eo dilema democratico". In Sao Paulo 

em Perspectiva, vol. 12, n• 4, out-dez/1998. Sao Paulo: Funda9iio Seade, 1998, p. 24. 
24 PORTO, op.cit. p. 24. 
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questionar todns as estruturas coletivas capazes de colocar 

obst6.culos d l6gica do mercado puro: a na¢o, cuja ma:rgem de 

manobra niio para de diminuir; grupos de trabalho, com, por 

exemplo, a individualiza¢o dos sallirios e das carreiras em 

fun{Xio das competencias individuais e a resultante atomiza¢o 

dos trabalhadores; coletivos de defesa dos direitos dos 

trabalhadores, sindicatos, associa<;Oes, cooperativas; e, inclusive, 

a familia, a qual, atraves da constitui¢o de mercados por 

classes de idade, perde uma parte de seu controle sabre o 

consumo"2s. 

Alem destes contextos, ha um ainda mais amplo, o contexto cultural no 

qual se insere nao so o •modus faciendi' da imprensa como toda civilizac;3.o 

ocidental (letrada), que, fundado na separac;ao •em detrimento da liga{!iio", na 

analise "em detrimento da sintese"26, tem como conseqiiencia de longo prazo 

uma redu{!iio da capacidade de percep{!iio global, com graves implica{!oes no 

ambito da cidadania, como explica Morin: 

•o enfraquecimento de uma percep¢o global leva ao 

enfraquecimento do senso de responsabilidade - cada um tende a 

ser responsavel apenas por sua tarefa especializada -, bem como 

ao enfraquecimento da solidariedade - ninguem mais preserva 

seu elo orgtinico com a cidade e seus concidadilos"27. 

25 BOURDIEU,Pierre. "L' essence du neoliberalisme". Le Monde Diplomatique, mars 1998, p. 3. 
Tradw;;lio livre. Sobre o neoliberalismo, ver tam!Jem Capitulo 3, ponto 3.5. "Totalitarismo neoliberal". 
26 

MORIN, op.cit. p. 24. 
27 

Ibidem. 
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Considera9oes finais 

0 desenvolvimento do trabalho aqui apresentado conduziu a algumas 

respostas que, embora parciais, tern importancia estrategica na discussii.o da 

questiio que definiu o objetivo geral do estudo - "Em que medida o acesso a 

Internet pode favorecer o exercicio da cidadania e a amplia<;ii.o da 

democracia?". 

A sistematiza<;iio dos elementos levantados na revisii.o bibliografica, no 

acompanhamento da evolu<;ii.o das tensoes e desafios mais recentes 

relacionados a Internet e, principalmente, nos resultados da pesquisa 

documental evidenciou que Informac;io, Internet e Cidadania nii.o se 

relacionam de forma simples e direta tal como pode parecer a primeira vista. 

Trata-se de uma rela<;iio complexa, dependente de fatores que, num nivel mais 

profundo de cada um destes tres ii.mbitos, atuam no sentido de conduzir ou 

nii.o a constitui<;ii.o de elos de liga<;ii.o mais ou menos conseqiientes: no ambito 

da informac;io, a existencia da pluralidade; DO ambito da Internet, a postura 

ou atitude-guia assumida pelo usufuio durante a navega<;iio pelos meandros 

do ciberespa<;o; DO ambito da cidadania, 0 "projeto identificat6rio"1 tornado 

como referencia para os valores e a<;oes de cada pessoa. 

1 Sobre "projetos identificat6rios", cf. Capitulo 4, pag. 115. 
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Ou seja, ao mesmo tempo em que a informa<;ao se tomou imprescindivel 

na sociedade global (ou, mais precisamente, "glocal" 2), dada a complexidade 

dos caminhos pelos quais se enredou a cidadania atualmente3, o acesso a 

informac;:oes uteis para o que se pode chamar de desenvolvimento do 

conhecimento cidadio4 somente se efetiva sob algumas condic;:oes, entre as 

quais: 

a) que estejam acessiveis noticiarios cuja estrategia de cobertura vise 

abranger o maior niunero possivel de fatos das mais diversas areas de 

interesse da maioria dos cidadaos - diferentemente, portanto, do que 

revelaram os dados sobre a recorrencia tematica nos veiculos 

analisados neste estudo; 

b) que os relatos e as analises dos acontecimentos expressem a 

diversidade de pontos de vista existente na sociedade (e nao 

majoritariamente a visii.o de fontes oficiais ou identificadas com a elite 

como foi verificado nos veiculos estudados), especialmente aqueles 

representativos das organizac;:oes de cidadii.os, pois nao ha como falar 

em "agora" (virtual ou real) sem lembrar um dos maiores sustentaculos 

2 0 conceito de ~glocaliza<;<io" e utilizado aqui na acep;oilo defendida por Philippe Quean, ou seja, 

referindo-se ao impacto local de causas globais; urn impacto que, segundo este autor, ~escraviza as 

pessoas incapazes de entender as verdadeiras fof935 que estiio em opera<;<io" (QuEAU, Philippe. ~A 
revoln<;<io da informa<;<io: em busca do bern comum". In revista Ciencia da Informa...,ao - v. 27, n.2, pp. 
198-205, maio/ago. Brasilia: lnstituto Brasileiro de lnforma<;<io em Ciencia e Tecnologia (lBICn, 1998. 

Versao e1etr6nica: http:/lwww.ibict.br/ibict/ftame.h1m). 
3 Sobre este ponto ver, na parte sobre o conceito de cidadania, em especial os capitolos ~Crise e mudan\:a 

~gmlitica" e ~eoncep<;Oes atualmente em disputa". 

0 conhecimento cidadiio tern como pressuposto o fato de a informa<;<io niio ser conhecimento e sim 
~uma materia-prima que o conhecimento deve dominar e integrar" (MORJN, 2000: 18), e e desenvolvido 

a partir de principios organizadores das info~s fundados na ~ontade geral" do coletivo de cidadiios, 

portanto, no senso politico, no bern comum e niio em interesses privados de individuos ou grupos. Sobre a 
~ontade geral", ver no capitolo de Revisao hist6rica a discussao das concep<;Oes rousseannianas pp. 40-

42. 
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da cidadania grega: o pertencimento a pelo menos uma organizac;:a_o de 

bases; 

c) que os links das fontes sejam incluidos nos textos das materias, de 

forma a nao s6 oferecer acesso a mais informac;;oes sobre o ponto 

especifico em questao como, principalmente, divulgar enderec;;os, 

estimulando no usuano o habito de consulta a diversas fontes ou 

viabilizando a consulta aquelas que lhe parecem mais confiaveis; 

d) que, na ausencia das tres condic;;oes anteriores (ou exatamente para 

que esta ausencia nao se amplie e se consolide cada vez mais no 

jomalismo eletronico), proliferem-se os sites noticiosos altemativos em 

quantidade e qualidade suficiente para relatar fatos e opinioes 

concernentes aos diversos setores da sociedade, em condic;;oes de 

acessibilidade iguais as dos grandes veiculos da midia (o que significa, 

entre outros aspectos, iguais condic;;oes de divulgac;;ao e de recebimento 

de trruego automatico atraves dos portais dos provedores de acesso). 

Quanto a Internet - mesmo que seu carater esteja sendo moldado cada 

vez mais pelo processo de "convergencia" das areas de telecomunicac;;oes, 

informatica e provisao de conteudo para as mega-corporac;;oes mundiais6 -, 

pode desempenhar um papel fundamental na promoc;:ao do exercicio da 

cidadania se cada usuano assumir uma postura critica, por exemplo: a) 

passando a obter informac;;oes atraves de uma navegac;;ao na contracorrente do 

5 Cf. ponto 1.1. "A cidadania cllissica". no capitulo "Referenciais hist6ricos", pag. 21-. 
6 Sobre a "convergencia" ou con~o, ver discussao no capitulo intitulado "Monop6lio X liberdade 

de expressao", pp. 166-169. 
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fluxo impulsionado pelos grandes "portais"7 - ou seja, trai;8.IldO suas proprias 

rotas e acessando diretamente fontes diversificadas de informac;:iio; b) 

colocando-se como sujeito enunciador e, principalmente no caso de sujeitos 

coletivos (em especial, as organizac;;oes populares), constituindo-se em fonte de 

informac;;iio8 capaz de participar da construc;;iio da pluralidade e da 

desconstruc;;iio de cenanos montados pelos gigantes da midia, ou, pelo menos, 

de acrescentar elementos que alterem de alguma forma estes cenarios; c) 

promovendo o compartilhamento do conhecimento cidadiio - atraves de 

foruns, "chats", "groupware" etc. 

Tal postura niio se viabiliza, entretanto, senao em relac;:iio direta com 

uma concepc;;iio de cidadania referenciada em um projeto identificatorio que -

contrariando o modelo da sociedade da informac;;iio baseada no mercado -

assegure valores e diretrizes de ac;;ao compativeis com o aprofundamento 

permanente da democracia, em direc;;ao nao ao seu aperfeic;;oamento como 

metodo (forma de constituic;:iio da autoridade publica), mas a gerac;:iio de sua 

substancia, a igualdade social. 

Estas conclusoes obviamente niio esgotam a discussao sobre a relac;;iio 

entre o acesso a Intemet, a cidadania e a ampliac;:iio da democracia. 

Constituem, contudo, a base essencial de sustentac;;iio para os novos campos 

de investigac;;iio que se abrem, entre os quais se destacam: 

7 
Uma aruilise do papel desempenhado pelos portais pode ser encontrada no capitulo "Monopiilio X 

liberdade de expressiio'', pags. 169-170. 
8 

Em rela9fu> a info~o "alternativa", o Brasil vern acumnlaodo, desde os tempos coloniais, uma vasta 
e rica experiencia, discutida aqui no capitulo "Brasil: a dialetica do dito/nao dito e contradito", pags. 173 a 
212. 



265 

• os padroes de percep<;ao e compreensao com os quais os moradores de 

bairros de periferia (de cidades como Curitiba, por exemplo, que conta 

com postos de acesso publico e gratuito a lntemet) se relacionam com a 

Intemetftecnologia digital; 

• o processo de moderniza<;aof"virtualiza<;ao" das cidades, a partir da 

hegemonia do paradigma informacional; 

• a perspectiva de o acesso a lntemet produzir altera<;oes nos padroes 

culturais em geral e, especificamente, na rela<;ao do morador de 

periferia com a cidade e a cidadania; 

• a possibilidade de a lntemet complementar, modi:ficar ou substituir as 

formas tradicionais de informa<;ao, comunica<;ao e intera<;ao social 

locais; 

• a forma como a lntemet e (ou nao) acolhida e utilizada por membros de 

organiza<;oes populares, vinculando (ou nao) o uso da rede a atividade 

fun realizada por suas entidades; 

• os aspectos culturais relacionados com o significado atribuido pelos 

diversos agentes sociais tanto a cidadania como a Intemetjtecnologia 

digital; 

• a influencia do "otimismo tecnol6gico"na elabora<;ao de perspectivas de 

medio e longo prazo por parte de jovens e adolescentes. 
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ANEXO 1 

REcORRENCIA DE TEMAS {VEicULO A) 
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REcORRENCIA DE TEMAS ('VEICULO C) 
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ANExo2 

INCIDENCIA DE TEMAS 
(PERCENTUAL SOBRE 0 TOTAL E POR VEiCULO) 

Tema A B c 
1) Aeroportos 1,20 0,14 0,72 

2) Agual saneamento 2,23 1,43 1,20 

3) Alimenta~ao I dietas I abastecimento 0,17 0,00 0,48 

4) Assistencia social 1,88 1,58 0,96 

5) Caes e outros animais 1,73 1,00 0,72 

6) Cemiterios I servi~os funerarios 1,02 0,14 0,48 

7) Ciencia & tecnologi.a 0,85 1,88 0,96 

8) Comerciolservi~os 3,61 1,48 2,65 

9) Consexva~olpresexva~o do patrimonio 1,53 0,58 0,48 

10) Crian~ e adolescente 2,23 3,00 3,37 

11) Culturallazer I eventosl costumes 8,44 5,15 11,08 

12)Curitiba 2,41 0,71 0,24 

13) Direitos do consumidor 0,68 1,14 0,48 

14) Direitos humanos 0,34 1,58 0,48 

15) Educa~ao (fund.lmediolpos-medio) 3,61 3,58 3,37 

16) Educa~ao superior 1,54 8,72 11,80 

17) Empresasl empreendimentos 0,17 0,28 0,72 

18) Enchentes I estiagem I meteorologi.a 3,45 2,48 6,02 

19) Energi.a eletrica 0,17 0,00 0,00 

20) Funcionarios municipais 0,00 0,85 0,72 

21) Idososlterceira idade 0,85 0,58 1,98 

22) Igrejaslreligi.osidade 2,41 3,14 2,89 

23)b1fia~aolpre~os 0,00 0,00 0,00 

24) Intemetlinformatica 0,85 0,14 0,24 

25) Judiciario I advocacia 1,38 1,43 0,96 
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Total* D 

0,64 0,00 

1,65 1,76 

0,18 0,58 

1,53 4,68 

1,18 1,76 

0,53 0,00 

1,30 0,00 

2,48 3,51 

0,92 0,00 

2,83 5,26 

7,75 9,35 

1,18 2,34 

0,88 0,00 

0,92 0,00 

3,54 5,86 

7,02 1,18 

0,35 4,09 

3,66 0,00 

0,05 0,00 

0,53 1,18 

0,88 1,76 

2,83 0,00 

0,00 0,58 

0,41 1,76 

1,29 0,58 
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26) Irregularidadeslimprobidade 1,20 2,00 0,24 1,29 0,00 

27) Legislativo 0,00 1,14 0,00 0,47 0,58 

28) Meio ambiente 3,28 4,72 4,38 4,13 2,92 

29) Meios de comunicac;aoljomalismo 1,20 0,28 0,96 0,76 0,00 

30) Moradia 0,34 1,57 0,96 1,00 2,33 

31) Obras 3,79 1,28 6,02 3,31 12,28 

32) Orc;amentolfinanc;aslimpostos 0,00 0,85 0,00 0,35 1,76 

33)Personalidades 1,20 0,71 0,72 0,89 0,00 

34) Policial seguranc;a 15,19 18,45 7,95 14,77 0,58 

35) Portadores de deficiencias 0,69 1,00 1,44 1,00 0,58 

36) Previdencia social 0,17 0,28 0,00 0,17 0,00 

37) Racismo I discriminac;8.o 0,17 0,14 0,96 0,35 0,00 

38) Reclamac;oes 1 manifestac;oes populares 2,41 3,00 4,58 3,18 0,00 

39)Saude 13,64 10,58 10,12 11,51 16,37 

40) Trabalho I emprego I gerac;8.o de renda 1,20 1,28 0,72 1,12 1,76 

41) Transito 7,77 4,86 2,89 5,37 2,92 

42) Transporte coletivo 2,24 1,57 2,65 2,06 2,92 

43) Urbanismo 1,38 4,00 2,17 2,66 8,19 

44) Vandalismo 1,38 1,28 0,24 1,06 0,58 

(*) Os niimeros desta coluna correspondem ao percentual da somat6ria dos dados (em 

niim.eros absolutos) dos veiculos "A", "B" e "C" em cada categoria tematica, excluindo

se, portanto, os dados do veiculo "D"- que, por terem resultado de material coletado 

em periodo diferente dos demais, requer tratamento em separado. 



ANEXo3 

FONTESDEHWORMAcAO 
FREQUENCIA ABSOLUTA TOTAL E POR VEICULO 

Categoria A B c 
1. Estado 386 508 268 

2. Individuos 283 268 209 

3. Empresas 110 105 70 

4. Institui9oes 96 106 69 

5. Entidades de representa9ao popular 34 75 44 

6. Documentos 49 55 18 

7. T ecnicos/ especialistas 47 31 20 

8. Esporte/ cultura/lazer 22 16 6 

9. Personalidades 6 2 12 

TOTAL 1.033 1.166 716 

FONTES DE INFORMA(::AO 

PERCENTUAL TOTAL E POR VEICULO 

Categoria A B c 

1. Estado 37,36 43,56 37,43 

2. Individuos 27,39 22,98 29,19 

3. Empresas 10,65 9,00 9,78 

4. Institui96es 9,29 9,09 9,64 

5. Entidades de representavao popular 3,29 6,43 6,14 

6. Documentos 4,75 4,73 2,51 

7. Tecnicos/ especialistas 4,56 2,66 2,79 

8. Esporte/cultura/lazer 2,13 1,38 0,84 

9. Personalidades 0,58 0,17 1,68 
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Total D 

1.162 260 

760 77 

285 12 

271 9 

153 11 

122 7 

98 5 

44 5 

20 0 

2.915 386 

Total D 

39,86 67,36 

26,07 19,95 

9,79 3,11 

9,29 2,33 

5,25 2,85 

4,18 1,81 

3,33 1,29 

1,50 1,29 

0,68 0,00 
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ANEX04 

Come~am as mudan~as no Centro Civico 

APrefeitura de Curitiba comet;ouno 1.lltimo fun de semana 

umaoperafiao concentradade obrasnaPraifaNossa 
Senhora daSalete, no Centro Civico, que ganhara 
equipamentos de esporte e lazer. No sabado pela manh8, a 
equipe de obras iniciou aremogao do petit-pave, da grama 
e da terra preta, alem do transplante de arvores nos locais 
onde serao construidas as canchas esportivas. 

Os trabalhos devem estar concluidos em 45 dias. A praqa teni seis novas canchas que 

serao utilizadas como estacionaJ:nento dutante o dia. A noite, como serao bem 
iluminacl.as, estarao disporuveis para a ptiitica de esportes como ''61e1,. basquete, tenis e 
futebol de salao. Tambem seriio instalados equip=entos de gimistica ao arlivra, como 
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. . 

;Yquivo: ~ditar E~ Ir .favoricos Ajgda. 

0 @] tit 
Parar Alualizar Pilgina Pesquisar F a'JQfitos H ist6rico 

inicial 

http:/ /www.curitibapr.gov.br/agencia/13dez99seg/materia02.html 

Obras 

Prefeitura come~a a construir canchas esportivas na pra~a do 
Centro Clvico 

A Prefeitura comegou no ultimo fim de semana uma operagao concentrada de obras na 

Praga Nossa Senhora da Salete, no Centro Cfvico, que ganhara equipamentos de esporte 

e lazer. No sabado pela manha, a equipe de obras iniciou a remor;ao do petit-pave, da 

grama e da terra pret:a, alem do transplante de arvores nos locais onde serao construfdas 
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@?esquisa 

lt>H.t:Z4!JW1itl!dS§tma{li j- E[)I~ORIAS - i£1 
Ter~-feira, 14 de dezembro de 1999 

Prefeitura acelera obra na pra~a do Centro Civico 

Pressa ern conciuir a reforrna do iocai "esconcle" tenor de 
nova r:)cupa(,'ao do MST 
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· ~quivo ~ditar E!IDir !t Eavoritos Aildda 

~ --'£> 0 :11 
Voltar • ,s,,.::n;;;::r • Parar Atualizar Pagina, j Pesqursar Favorites. Historiro 

']. infciaf J ' 
;T;-~et;:o[~,http:!/www.uol~o~.br/cida~online/p;lc~ritiba/ur!1.shl ... - - - . 
,_._ ________ . _._· __ . ___ . __ . ___ . . . ---·--------'--c'---'---------
1 !.inks ~Atuallza9Ces @)Bradesco- ~Galeriac!aWeb ~Internet ~Unks dehoie ~Microsoft 

Prefeitura come~a a construir canchas esportivas 

na pra~a do Centro Clvico 

A Prefeitura comet;ou no ultimo tim de semana uma opera~ao 

concentrada de obras na Pra~a Nossa Senhora da Salete, no 
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Centro Ci\1ico, que ganhara equipamentos de esporte e lazer. No ..;.;J 
sabado pela manha, a equipe de obras iniciou a remot;ao do petit-

pave, da grama e cia terra preta, ah~m do transplante de ar.·ores nos 

locais onde serao construidas as canchas esportivas. 

"Na verdade, as obras na pra~a tiveram inicio ha 15 dias, logo apos 

a safda dos integrantes do Movimento Sem- Terra do locaL Neste 

sabadO cf8 manha a 8qUipe tY<lh<>lhru 


