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inven<;ao de uma nova forma de espayo social que se estenderia para alem dos 
confins do capitalismo - foi sem duvida ilus6ria. Opondo-se ao Neues Forum, 

outras fOf<;as apostaram todas as fichas na anexayiio mais nipida passivel a Ale
manha Ocidental, au seja, na inclusao de seu pais no sistema capitalista mundial; 
para elas, as pessoas que se concentravam em torno do Neues Forum nao passa
yam de urn banda de sonhadores her6icas. Essa postura revelou-se exata - mas, 

ainda assim, foi totalmente ideologica. Por que? A ado,ao conformista do rnodelo 
da Alemanha Oeidental implicava urna eren,a ideol6giea no funcionamento nao 
problematico e nao antagonico do "Estado social" do capitalismo tardio, enquan
to a primeira posic;ao, apesar de ilusoria quanta a seu conteudo factual (seu 
«enunciado»), confirmou, por sua postura de enuncias:ao "escandalosa" e exorbi
tante, estar consciente do antagonismo inerente ao capitalismo tardio. Essa e uma 
maneira de conceber a tese lacaniana de que a verdade tern a estrutura de uma 
ficc;ao: nos confusos meses da passagem do "socialismo realmente existente" para 
o capitalismo, a ficfao de uma "terceira via" [oi 0 unico lugar em que 0 antagonismo 
social nao [oi obliterado. Eis ai uma das tarefas da critica "p6s-moderna" da ideo
logia: nomear, dentro de uma ordem social vigente, os elementos que - a guisa 
de "ficc;ao", isto e, de narrativas "ut6picas" de hist6rias alternativas possiveis, mas 
fracassadas - apontam para 0 carater antagonico do sistema e, desse modo, "nos 
alienam" da evidencia de sua identidade estabelecida. 

II. IDEOLOGIA: A ANALISE ESPECTRAL DE UM CONCEITO 

Em todas essas amilises ad hoc, porem, ja vimos praticando a critica da ideologia, 
quando nossa questao inicial dizia respeito ao conceito de ideologia pressuposto 
nessa pnitica. Ate agora, fomos guiados por uma compreensao previa "esponta
nea", que, embora nos tenha levado a resultados contradit6rios, nao deve ser 
subestimada, mas explicada. Por exemplo, parecemos saber de algum modo, 
implicitamente, 0 que "nao mais e" ideologia: enquanto a Escola de Frankfurt 
aceitou como sua base a critica da economia politica, ela permaneceu no ambito 
das coordenadas da critica da ideologia, ao passo que a ideia de "razao instru
mental" deixou de caber no horizonte da critica da ideologia - a "razao ins
trumental" designa uma atitude que nao e simples mente funcional no tocante a 
dominas:ao social, mas serve, antes, como a pr6pria base da relac;ao de domina
C;ao.6 Assim, uma ideologia nao e necessariamente "falsa": quanto a seu conteu
do positivo, ela pode ser "verdadeira", muito precisa, pois ° que realmente im
porta nao e ° conteudo afirmado como tal, mas 0 modo como esse conteudo se 
relaciona com a postura subjetiva envolvida em seu proprio processo de enunciafao. 
Estamos dentro do espac;o ideol6gico propriamente dito no momento em que 
esse conteudo - "verdadeiro" ou "falso" (se verdadeiro, tanto melhor para 0 

efeito ideologico) - e funeional com respeito a algurna rela,ao de domina,ao 
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social ("poder", "explorac;:ao") de maneira intrinsecamente nao transparente: 
para ser eficaz, a 16gica de legitima,ao da rela,ao de domina,ao tern que permane
cer oculta. Em outras palavras, 0 ponto de partida da critica da ideologia tem que 
ser 0 pleno reconhecimento do fato de que e muito tacH mentir sob 0 disfarce da 
verdade. Quando, por exemplo, uma patencia ocidental intervem num pais do 
Terceiro Mundo em decorrencia de violac;:oes dos direitos humanos, po de ser 
perfeitamente "verdadeiro" que, nesse pais, as direitos humanos rna is elementa
res nao tern sido respeitados, e que a intervenc;:ao ocidental ira efetivamente me
Ihorar 0 quadro desses direitos. Mesma assim, essa legitimac;ao e "ideo16gica", 
na medida em que deixa de mencionar as verdadeiros motivos rla intervenc;:ao 
(interesses econ6micos etc), a modo mais destacado dessa "mentira sob 0 dis
farce rla verrlade", nos dias atuais, e 0 cinismo: com desconcertante franqueza, 
"admite-se tudo", mas esse pleno reconhecimento de nossos interesses nao nos 
impede, de maneira alguma, de persegui-los; a f6rmula do cinismo ja nao e 0 

classico enunciado marxista do "eles na~ sabem, mas e 0 que estao fazendo"j 
agora, e «eles sabem muito bern 0 que estao fazendo, mas fazem assim mesmo". 

Como explicar, entao, esta nossa pre-compreensao implicita? Como havemos 
de passar da doxa para a verdade? A primeira abordagem que se oferece, e claro, e 
a transposi<;ao hist6rico-dialetica hegeliana do problema para sua pr6pria solu
rrao: em vez de avaliar diretamente a adequarrao au a "veracidade" das diferentes 
no<;6es de ideologia, deve-se interpretar essa propria multiplicidade de determina
foes da ideologia como um indicador de diferentes situafoes historicas concretas
ou seja, deve-se considerar aquilo a que Althusser, em sua fase autocritica, refe
riu-se como 0 "carater t6pico do pensamento", a maneira como urn pensamento 
se inscreve em seu objetoj ou, como diria Derrida, a maneira como a pr6pria 

moldura e parte do conteudo enquadrado. 
Quando, por exemplo, 0 leninismo-stalinismo subitamente adotou a expres

sao "ideologia proletaria", no fim da decada de 1920, para designar, nao a "dis

ton;ao" da consciencia proletaria sob a pressao da ideologia burguesa, mas a 
pr6pria forrra motriz «subjetiva" da atividade proletaria revolucionaria, essa mu

danc;a na noc;ao de ideologia foi estritamente correlata a reinterpretac;ao do pro
prio marxismo como uma "ciencia objetiva" imparcial, como uma ciencia que 
naQ implicaria, em si mesma, a postura subjetiva proletaria: primeiro, a partir de 
uma distancia neutra, de metalinguagem, 0 marxismo afirmou a tendencia obje
tiva da hist6ria em direc;ao ao comunismo; depois, elaborou a "ideologia pro
letaria" para induzir a classe trabalhadora a cumprir sua missao historica. Outro 
exemplo desse tipo de mudanc;a e a ja mencionada passagem do marxismo oci
dental de uma "critica da economia politica" para a "critica da razao instrumen
tal": da Historia e consciencia de classe, de Lukacs, e dos primordios da Escola de 
Frankfurt, onde a distorc;ao ideol6gica era derivada da "forma-mercadoria", pa
ra a ideia de razao instrumental, que ja nao se fundamenta numa realidade social 
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concreta, mas e concebida, antes, como uma especie de constante antropol6gica 
primordial, ate quase-transcendental, que nos faculta explicar a realidade social 
da domina<;ao e da explora<;ao. Essa passagem esta inserida na transifYao do con
texto p6s-Primeira Guerra Mundial, no qual a esperanc;:a no desfecho revolucio
mirio da crise do capitalismo ainda se mantinha viva, para 0 dupla trauma do 
fim dos aDOS 30 e dos anos 40: a «regressao" das sociedades capitalistas para 0 

fascismo e a guinada "totalitaria" do rnovimento comunista? 
Entretanto, essa abordagem, apesar de adequada ern seu pr6prio nivel, pode 

facilmente atrair-nos para a armadilha de urn relativismo historicista, que sus
pende 0 valor cognitivo inerente ao termo "ideologia" e 0 transforma numa me
ra expressao das condiyoes sociais. Por essa razao, parece preferivel comeyar por 
uma abordagem sincronica diferente. A proposito da religiao (que, para Marx, 
era a ideologia por excelencia), Hegel distinguiu tres momentos: doutrina, creflfa 

e ritual; assim, ftca-se tentado a distribuir em torno desses tres eixos a multiplici
dade de ideias associadas com 0 terrno "ideologia": a ideologia como urn com
plexo de ideias (teorias, convicyoes, crenyas, metodos de argumentayao); a ideo
logia em seu aspecto externo, oll:seja, a materialidade da ideologia, os Aparelhos 
Ideologicos de Estado; e par fim, 0 campo mais fugidio, a ideologia "espontanea" 
que atua no cerne da propria "realidade" social (e altamente questionavel que 0 

termo "ideologia" seja apropriado para designar esse campo; exemplar aqui e 
o fato de que Marx nunca liSOU 0 termo (ideologia"8 a prop6sito do fetichismo 
da mercadoria). Lembremos 0 caso do liberalismo: 0 liberalismo e uma doutrina 
(desenvolvida desde Locke ate Hayek) que se materializa em rituais e aparelhos 
(liberdade de imprensa, elei~oes, mercado etc) e atua na (auto-)experiencia "es
pontanea" dos sujeitos como "individuos livres". A ordem de contribuiyoes des
ta coletanea segue essa linha, que, grosso modo, enquadra-se na triade hegeIiana 
do Em-si/Para-si/Em-si-e-Para-si.9 Essa reconstruyao logico-narrativa da noyao 
de ideologia ira centrar-se na ocorrencia reiterada da ja mencionada inversao da 
nao-ideologia em ideologia - isto e, da subita conscientizayao de que 0 proprio 
gesto de sair da ideologia puxa-nos de volta para ela. 

I. Para come~ar, temos a ideologia «em-si": a nocrao imanente da ideologia como 
doutrina, conjunto de ideias, crenyas, conceitos e assim por diante, destinada a 
nos convencer de sua «veracidade", mas, na verdade, servindo a algum incon
fesso interesse particular do poder. A modalidade da critica da ideologia que cor
responde a essa noyao e a da leitura sintomal: 0 objetivo da critica e discernir a 
tendenciosidade nao reconhedda do texto oficial, atraves de suas rupturas, lacu
nas e lapsos; discernir, na "igualdade e liberdade", a igualdade e a liberdade dos 
parceiros nas trocas do mercado, que, evidentemente, privilegiam 0 proprietario 
dos meios de produyao etc. Habermas, talvez 0 ultimo grande representante des
sa tradi,ao, mede a distor,ao e/ou a falsidade de uma constru,ao ideologica pelo 

J 
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padrao da argumenta~ao radonal mio coercitiva, uma especie de «ideal regula
t6rio" que, segundo ele, e inerente a ordem simb6liea como tal. A ideologia e 
uma comunicac;:ao sistematicamente distorcida: urn texto em que, sob a influen
cia de interesses sociais inconfessos (de dominac;:ao etc), uma lacuna separa seu 
sentido publico «oficial" e sua verdadeira intenc;:ao - ou seja, em que lidamos 
com uma tensao nao refletida entre 0 conteudo enunciado explicitamente no 
texto e seus pressupostos pragmaticos. lO 

Atualmente, porem, e provavel que a tendencia mais prestigiosa da critica da 
ideologia, uma tendencia nascida da analise do discurso, inverta essa relalfao: 
o que a tradic;:ao do Esclarecimento* descarta como uma mera perturbac;:ao da 
comunicac;ao "normal" converte-se na condi<;:ao positiva desta comunicaC;ao. 
o espac;o intersubjetivo concreto da comunica<;:ao simb61ica e sempre estru
turado por varios dispositivos textuais (inconscientes) que na~ podem ser re
duzidos a uma ret6rica secundaria. 0 que temos aqui nao e urn gesto comple
mentar ao Esclarecimento ou a abordagem habermasiana, mas sua inversao 
intrinseca: 0 que Habermas percebeu como a saida da ideologia e aqui denun
ciado como a ideologia por excelencia. N a tradic;ao do Esclarecimento, a "ideo
logia" representa a ideia desfoeada ("falsa") da realidade, provoeada por varios 
interesses "patologicos" (medo da morte e das for<;:as naturais, interesses de po
der etc); para a analise do diseurso, a propria ideia de urn aeesso a realidade que 
nao seja distorcido por nenhum dispositivo discursivo au coojunc;ao com 0 po
der e ideol6gica. 0 "nivel zero" da ideologia consiste em (des)apreender uma 
formac;ao discursiva como urn fato extradiscursivo. 

ja na deeada de 1950, em Mitologias, Roland Barthes propos a no,ao de ideo
logia como a "naturalizac;ao" da ordem simb6lica - isto e, como a percepc;ao 
que rei fica os resultados dos processos discursivos em propriedades da "coisa em 
si". A oo<;:ao de Paul de Man, da "resistencia a teoria (desconstrutivista)", segue 
a mesma linha: a "desconstru<;:ao" deparou com enorme resistencia por "des
naturalizar" 0 conteudo enunciado, expondo a luz os processos discursivos que 
geram a evidencia do Sentido. Pode-se dizer que a versao mais elaborada dessa 
abordagem e a teoria da argumentac;ao de Oswald Ducrot; II embora ela nao em
pregue 0 termo "ideologia", seu potencial ideo16gico-critico e tremendo. A ideia 
basica de Ducrot e que nao se po de trac;ar lima clara linha demarcatoria entre os 
niveis descritivos e argumentativos da linguagem: nao existe conteudo descritivo 
neutro; toda deseri,ao (designa,ao) ja e urn momento de algum esquema argu
mentativo; os pr6prios predicados descritivos sao, em ultima instancia, gestos 

,. No original, Enlightenment. que tam bern pode ser traduzido como Iluminisrno. ou Ilustra~ao. 
Optarnos por Esclarecimento para preservar 0 sentido rnais arnplo do tenno, alias tal como llsa
do por autores da Escola de Frankfurt. Mais a frente, no entanto. usarernos uma vez I1uminismo, 
em virtude do contexto espedfico. (N. da T.) 
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argumentativos reificados-naturalizados. Esse impulso argufil:entativo assenta-se 
nos topoi, nos "lugares-comuns", que operam apenas enquanto naturalizados, 
apenas enquanto os empregamos de maneira automatica, "inconsciente" - uma 
argumentac;ao bem-sucedida pressup6e a invisibilidade dos mecanismos que re
gulam sua eficiencia. 

Tambem convem mencionar aqui Michel Pecheux, que deu urn toque estrita
mente lingiiistico it teoria da interpela<;ao de Althusser. Seu trabalho centra-se 
nos rnecanisrnos discursivos que geram a "evidencia" do Sentido. Ou seja, urn 
dos estratagemas fundamentais da ideologia e a referencia a alguma evidencia
"Olhe, voce pode ver por si mesmo como sao as coisas!" ou "Deixe os fatos fala
rem por si" talvez constituam a arqui-afirrnac;ao da ideologia - considerando
se, justa mente, que os fatos nunca "falam por si", mas sao sempre levados a faZar 
por uma rede de mecanismos discursivos. Basta lembrar 0 celebre filme antia
borto intitulado 0 grito silencioso - ali "vernos" urn feto que "se defende", que 
"grita" e assim por diante, mas 0 que "nao vemos", nesse ato mesmo de ver, e que 
estamos "vendo" tudo isso contra 0 pano de fundo de um espac;o discursiva
mente pre-construido. A analise. do discurso talvez mostre seu ponto mais forte 
ao responder precisamente a essa questao: quando urn ingles racista diz que "ha 
paquistaneses demais em nossas ruas!", como - de que lugar - ele "ve" isso; ou 
seja, como se estrutura seu espac;o simb6lico para que ele possa perceber como 
urn excesso perturbador 0 fato de urn paquistanes andar por uma fua de Lon
dres? Em outras palavras, devemos ter em mente aqui 0 lema de Lacan de que no 
real mjo falta nada: toda percep<;ao de uma falta ou de urn excesso ("nao ha 0 

bastante disto", "ha demais daquilo") implica sempre urn universo simbolico.12 

Por fim, mas nao menos importante, convern mencionar aqui Ernesto Laclau 
e sua abordagem pioneira do fascismo e do populismo,13 cujo principal resultado 
te6rico e que 0 sentido nao e inerente aos elementos de uma ideologia como tal 
- antes, esses elementos funcionam como "significantes soltos", cujo sentido e 
fixado por seu modo de articulac;ao hegemonica. A ecologia, por exemplo, nunca 
e a "ecologia como tal", mas esta sempre encadeada numa serie especifica de 
equivalencias: pode ser conservadora (defendendo 0 retorno a comunidades ru
rais equilibrapas e estilos tradicionais de vida), estatal (s6 uma regulamentac;ao 
estatal forte e capaz de nos salvar da catastrofe iminente), socialista (a causa pri
mordial dos problemas ecol6gicos reside na explorac;ao capitalista dos recursos 
naturais, voltada para 0 lucro), liberal-capitalista (os danos ambientais devem ser 
incluidos no pre.yo do produto, deixando-se ao mercado a tarefa de regular 0 

equilibrio ecol6gico), feminista (a explorac;ao da natureza segue a atitude mascu
lina de domina.yao), autogestora anarquista (a humanidade s6 podera sobreviver 
se se reorganizar em pequenas comunidades autonomas que vivam em equilibrio 
com a natureza), e assim par diante. A questao, e claro, e que nenhum desses 
encadeamentos e "verdadeiro" em si, inscrito na pr6pria natureza da proble-
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matica ecologica: qual desses discursos tera exito em se "apropriar" da ideologia 
depende da luta pela hegemonia discursiva, cujo desfecho nao e garantido por 
nenhuma necessidade subjacente ou "alian'fa natural". A Dutra consequencia 
inevitavel dessa nO'fao de articula'fao hegemonica e que a inscri'fao estatal, con
servadora, socialista etc da ecologia nao designa uma conota'fao secundaria que 
suplemente seu sentido "literal" primario: como diria Derrida, esse suplemento 
(re)define retroativamente a propria natureza da identidade "literal" - um en
cadeamento conservador, por exemplo, lan'fa uma luz especifica sobre a proble
matica ecol6gica em si ("por sua falsa arrogancia, 0 homem abandonou suas rai
zes na ordem natural" etc). 

2. 0 que se segue e 0 passo que vai do "em-sf' ao "para-si") para a ideologia em 
sua alteridade-externaliza'fao, momento sintetizado pela no<;:ao althusseriana de 
Aparelhos Ideol6gicos de Estado (AlE), que apontam a existencia material da 
ideologia nas praticas, rituais e institui<;:oes ideologicos.14 A fe religiosa, por exem
plo, flao e apenas nem primordialmente uma convic'fao interna, mas e a Igreja 
como institui'fao e seus rituais (ora'foes, batismo, crisma, confissao etc), os quais, 
lange de serem uma simples externaliza<;:ao secundaria da cren'fa intima, repre
sentam os -pr6prios mecanismos que a geram. Quando Althusser repete, seguindo 
Pascal, "Aja como se acreditasse, reze, ajoelhe-se, e voce acreditara, a fe chegara 
por si", ele delineia urn complexo mecanismo reflexo de funda'fao "autopoietica" 
retroativa que excede em muito a afirmac;:ao reducionista da dependencia da cren
'fa interna em rela<;:ao ao comportamento externo. Ou seja, a 16gica impHcita dessa 
argumenta<;ao e: ajoelhe-se e vod acreditara que se ajaelhau por causa de sua f,,
isto e, 0 fato de voce seguir 0 ritual e uma expressao/efeito de sua cren\a intima; 
aD ser executado, 0 ritual «externo" gera sua propria base ideologica.1S 

o que reencontramos aqui e a "regressao" para a ideologia, no exato ponto 
em que parecemos estar saindo dela. Nesse aspecto, a rela<;:ao entre Althusser e 
Foucault tern urn interesse especial. A contrapartida foucaultiana dos Aparelhos 
Ideologicos de Estado sao os processos disciplinares que funcionam no nivel do 
"micropoder" e designam 0 ponto em que a poder se inscreve diretamente no 
corpo, contornando a ideologia - razao par que, justamente, Foucault nunca usa 
o termo "ideologia" a prop6sito desses mecanismos de micropoder. Esse aban
dono da problematica da ideologia acarreta uma deficiencia fatal na teoria de 
Foucault. Ele nunca se cansa de repetir 0 quanta 0 poder se constitui "de baixo 
para cima", nao emananando de urn topo unico: essa pr6pria imagem de urn 
"topo" (0 monarca ou outra encarna\ao da soberania) emerge como urn efeito 
secundario da pluralidade de micropniticas, da rede complexa de suas inter-re
la'foes. Entretanto, quando fontado a exibir 0 mecanismo concreto dessa emer
gencia, Foucault recorre a retorica da complexidade, extremamente suspeita, 
evocando a intricada rede de vinculos laterais, a esquerda e a dire ita, acima e 
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abaixo ... urn exemplo claro de rem en do, ja que nunc a se po de chegar ao pader 
dessa maneira - 0 abismo que separa os microprocessos e 0 espectro do pader 
continua intransponivel. A vantagem de Althusser em reia<;:ao a Foucault pareee 
evidente. Althusser procede exatamente no sentido inverso - desde 0 comec;o, 
coneebe esses microprocessos como partes dos Aparelhos Ideologicos de Esta
do, ou seja, como mecanismos que, para serem atuantes, para "captarem" 0 in
dividuQ, sempre ja pressupoem a presenc;a maciera do Estado, a relaC;3o trans
ferencial do individuo com 0 pader do Estado, ou - nos terrnos de Althusser
com 0 grande OutfO ideol6gico em quem se origina a interpelac;ao. 

Esse deslocamento althusseriano da enfase na ideologia "em-si" para sua exis
tencia material nos Aparelhos Ideol6gicos de Estado mostrou sua fecundidade 
numa nova abordagem do fascismo; a critica de Wolfgang Fritz Haug a Adorno e 
exemplar nesse aspecto. Adorno recusa-se a tratar 0 fascismo como uma ideologia 
no sentido estrito do termo, isto e, como uma "legitimac;:ao radonal da ordem 
existente". A chamada "ideologia fascista" ja nao tern a coerencia de urn construc
to radonal que requeira uma analise conceitual e uma refutac;:ao ideologico-criti
ca, ou seja, nao mais funciona <:omo uma "mentira necessariamente vivendada 
como verdade" (sinal de reconhecimento de uma verdadeira ideologia). A "ideo
logia fascista" nao e levada a serio nem mesmo pelos que a promovem; seu statuse 
puramente instrumental e se apoia, em ultima instancia, na coerc;:ao externa. 16 Em 
sua resposta a Adorno, entretanto, Haug l ? demonstra triunfalmente como essa 
capitulac;:ao a primazia da doutrina, lange de significar a "fim da ideologia", afir
rna 0 gesto fundador do ideol6gico como tal: 0 apelo a subordinal'ao incondicio
nal e ao sacrificio "irracional". 0 que a critica liberal (des)apreende como 0 ponto 
fraco do fascismo e 0 proprio m6bil de sua forc;:a: no horizonte fascista, a demanda 
mesma de uma argumentac;:ao racional que fornec;:a a base para nossa aceitac;:ao da 
autoridade e denunciada, de antemao, como urn indicador da degeneracrao liberal 
do verdadeiro espirito do sacrificio etico - como diz Haug, ao percorrer os textqs 
de Mussolini, nao se pode evitar a estranha sensac;:ao de que Mussolini lera 
Althusser! A den uncia direta da no,ao fascista de Volksgemeinschaft [comunidade 
popular], como urn chamariz enganador que oculta a realidade da dominal'ao e 
da explora,ao, nao leva em conta 0 dado crucial de que essa Volksgemeinschaft 
materializou-se numa serie de rituais e pr<iticas (nao apenas comicios de multi
does e desfiles, mas tambem campanhas em larga escala para ajudar as famintos, 
atividades esportivas e culturais organizadas para os trabalhadores etc), que pro
duziram, ao serem executadas, ° efeito da Volksgemeinschaft.l8 

3. Na etapa seguinte de nossa reconstruc;:ao, essa externalizac;:ao e, par assim di
zer, "refletida em si mesma": ° que ocorre e a desintegracrao, autolimitacrao e au
todispersao da no,ao de ideologia. A ideologia deixa de ser concebida como urn 
mecanismo homogeneo que garante a reproduc;:ao social, como ° "cimento" da 
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sociedade, e se transforma numa «familia" wittgensteiniana de processos vaga
mente interligados e heterogeneos, cuja alcance e estritamente localizado. Den
tra dessa linha, as criticas da chamada Tese da Ideologia Dominante (TID) empe
nham-se em demonstrar que, OU uma ideologia exerce uma influencia crucial, 
mas restrita a uma camada social estreita, ou seu papel na reprodU(;:ao social ~ 
marginal. Nos primordios do capitalismo, por exemplo, 0 pape! da etica prates

tante do trabalho arduo como urn fim em si limitou-se a camada dos capitalistas 
emergentes, aD passo que os operarios e camponeses, bern como as classes supe
riores, continuaram a obedecer a Dutras atitudes eticas mais tradicionais; logo, 
flaO se pode atribuir a etica protestante 0 papel de "cimento" de todo 0 edificio 
social. Hoje em dia, no capitalismo tardio, quando a expansao dos novos meios 
de comunicac;ao de massa permite, ao menos em principio, que a ideologia pene
tre efetivamente em todos os poros do corpo social, 0 peso da ideologia como tal 
diminui: os individuos nao agem da forma como agem em func;ao, primordial
mente, de suas crenc;as ou convio;oes ideologicas - ou seja, a reproduyao do 
sistema, em sua maior parte, contorna a ideologia e confia na coerc;ao, nas nor

mas legais e do Estado, e assim por diante. 19 

Neste ponto, contudo, as coisas voltam a ficar opacas, ja que, no momento em 
que examinamos mais de perto esses mecanismos supostamente extra-ideoI6-
gicos que regulam a reproduyao social, verno-nos atolados ate os joelhos no ja 
mencionado campo obscuro em que a realidade e indistingilive! da ideologia. 
o que encontramos aqui, portanto, e a terceira inversao da nao-ideologia em 
ideologia: de repente, apercebemo-nos de urn "para-si" da ideologia que esta em 
ayaO no proprio "em-si" da realidade extra-ideoI6gica. Primeiro, os mecanismas 
da coeryao econ6mica e da norma legal sempre "materializam" propostas ou 
crenyas que sao intrinsecamente ideol6gicas (0 direito criminal, par exemplo, 
implica a crenc;a na responsabilidade pessoal do individuo ou a convic<;:ao de que 
os crimes sao urn produto das circunstancias sociais). Segundo, a forma de cons
ciencia que se adapta a sociedade "pos-ideologica" do capitalismo tardio -
a atitude cinica e "sensata" que advoga a "franqueza" liberal em materia de "opi
nioes" (todo mundo e livre para acreditar no que bern quiser, isso s6 diz respeito 
a privacidade), que desconsidera as expressoes ideol6gicas pateticas e segue ape
nas motiva<roes utilitaristas e/ou hedonistas - continua a ser, stricto sensu, uma 
atitude ideologica: implica uma serie de pressupostos ideologicos (sobre a rela
<rao entre os «valores" e a "vida real", sobre a liberdade pessoal etc) necessarios a 
reprodu<rao das relayoes sociais existentes. 

o que com isso se divisa e urn terceiro continente de fenomenos ideologic os: 
nem a ideologia como doutrina explicita, como convic<;:oes articuladas sobre a 
natureza do homern, da sociedade e do universa, nem a ideologia em sua existen
cia material (as institui<;:oes, rituais e pniticas que the dao corpo), mas a rede elu
siva de pressupostos e atitudes implicitos, quase-"espontaneos", que formam urn 
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momenta irredutivel da reprodu<;ao de praticas "nao ideol6gicas" (economicas, 
legais, politicas, sexuais etc}.20 A no<;ao marxista de "fetichismo da mercadoria" 
e exemplar nesse contexto: designa, nao uma teoria (burguesa) da economia po
litica, mas uma serie de pressupostos que determinam a estrutura da pr6pria pni
tica economica ((real" das trocas de rnercado - na teoria, 0 capitalista agarra-se 
ao nominalismo utilitarista, mas, na pratica (da troca etc), segue C(caprichos teo-
16gicos" e age como urn idealista especulador.21 Por essa razao, a referencia direta 
a coen;ao extra-ideologica (do mercado, por exemplo) e urn gesto ideol6gico por 
excelencia: 0 mercado e os meios de comunica<;ao (de massa) estao dialeticamen
te interligados;22 vivemos numa "sociedade do espetaculo" (Guy Debord) em 
que a midia estrutura antecipadamente nossa perceps:ao da realidade e a tor!la 
indiscernivel de sua imagem "esteticizada". 

111.0 ESPECTRO E 0 REAL DO ANTAGONISMO 

Apontani nosso resultado final para a impossibilidade intrinseca de isolar uma 
realidade cuja coerencia na~ seja mantida por mecanisrnos ideol6gicos, uma rea
lidade que nao se desintegre no momenta em que dela retiramos seu componen
te ideol6gico? Nisso reside uma das principais razoes para 0 abandono progressi
vo da nos:ao de ideologia: de algum modo, essa no<;ao torna-se ((forte demais", 
comes:a a abarcar tudo, inclusive 0 terreno sumamente neutro e extra-ideol6gico 
que supostamente fomece 0 padrao pelo qual podemos medir a distor,ao ideo
logica. Em outras palavras, 0 resultado ultimo da analise do discurso sera 0 de 
que a ordem do discurso como tal e inerentemente (CideoI6gica"? 

Suponhamos que, numa reuniao politica ou numa conferencia academica, 
esperem que profiramos alguma reflexao profunda sobre a triste situa<;ao dos 
sem-teto de nossas grandes cidades, mas nao tenhamos a menor ideia de seus 
problemas reaisj a maneira de salvar as aparencias e produzir 0 efeito de "profun
didade" atraves de uma inversao puramente formal: ecHoje em dia, ouvimos e 
lernos muito sobre a triste situa<;ao dos sem-teto de nossas cidades, sobre suas 
dificuldades e seu sofrimento. Mas talvez esse sofrimento, por mais deplonivel 
que seja, constitua apenas, em ultima instancia, 0 sinal de urn sofrimento muito 
mais profundo - do fato de que 0 homem modemo ja nao tern urn lar adequa
do, de que ele e, cada vez mais, urn estranho em seu pr6prio mundo. Mesmo que 
construissemos urn numero suficiente de novas habita<;:6es para abrigar todas as 
pessoas sem teto, 0 verdadeiro sofrimento talvez fosse ainda maior. A essencia do 
desabrigo e 0 desabrigo da pr6pria essencia; reside no fato de que, em nosso 
mundo desarticulado pela busca frenetica de prazeres vazios, nao ha lar, na~ hoi 
morada apropriada para a dirnensao realmente essencial do hornern." 

Essa matriz formal pode ser aplicada a uma multiplicidade infinita de temas 
- digamos, sobre a distancia e a proximidade: "Atualmente, os modernos meios 
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