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Comunimgiio do massa, gosto popular
e agiio social organizadaii

Paul F. LAZAR.5I-'£LD o Robert K. Man-rose

Os problcmas quo onvolvoni a atongao dos homons solrom
constantcs rnudancas cuja ocorréncia oncontra-so ostroiramomg
vinculada as oxigéncias variavois irnpostas pela sociodado c pela
oconomia. Sc, por cxomplo, o grupo cornposto pelos quo oscro~
vcrarn os capitulos dosta antologia [Tho Comrnunicotion of Ideas]
so tiwossc rounido na goragfio antorior, rnuiro provavolmonto o
assunto para discussio roria sido complotamonto divorso. Ques-
tocs corno o trabalho do monoros, o voto fominino on as ponsoos
para aposcmados soriarn capazos do intorossar tal grupo, om Iugar
dos problomas lovantados pclos moios do comunicagio do massa.
A onxurrada do conforoncias, livros o artigos, basta para indicar
quo o papol do radio, da irnpronsa o do cinema, na sociodado,
rornou-so para muitos um probloma do intorosso o para alguns
urna {onto do proocupaqio. Esta mudanga no intorosso publico
par:-co rosullar do divorsas tondéncias sociais.

Preocupa-gizio social com or rmrios dc comunicagfio dc mosso

_ Muitos ostiio alarrnados corn a oniprosonga o o podor poten-
c_tal dos mcios do comunicagfro do rnassa. Um participanto dost:
"mP6'“5'- P°T fifimplo. oscrovcu quc “o podcr do radio podc 561‘

(') F. F Launruo c R. K. Mutton “M (‘H ' 1' Po ular Ta:-lc.
Ffiufigjantfid Social lotion", in 1.1-urun lilnsoariu (oi|i:i;I:u?:md.:immiinicarion of
11,. ' a mi‘ H“P'" 3‘ 5'*-"h="- 1948- '1'raclu<,io do Sérgio Miccli. R.t-.-produsidfl|;n‘:rIIit:|.lu '1 1 . . _ _ _ .bun] hum"! on‘ nrttlgirclfcal litollllons and Social Studio: of Tho Jinnah Thflir
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mparado apenas ao da bornba atou1ica"_. Trata-so do. um son-
;-Dmcnw gonoraliaado 0 fato do quo os rnoios do comunicaqio do
H13553, disp-éorn do urn ins-tr_urnonLal podoroso, quo podc sor usadodc mod‘) P05i[_i,_.,;, _ou ncgauvo o, na ftalta do controlos adequados,
3 alum; possrbtlidado paroco boos coals pros-a"t'ol. porquc ostos
constitug-111 os canats do-_ propaganda}: os norto-amortcanos roam-
[ostam um torror especial om rolat;ao_ ao podor da propaganda.
“Filliam Enipson, olosorvador brrtanico, comontou a rosp-eito:
¢-31¢; [os norto-arnorrcanos] acrodnam om rnaqurnas com mats
Pam-_§0 do quo nos; o a rnodorna propaganda o urna maqutna
ciontilica; assirn paroco-lhcs obuo_ quo urn hornorn moramonto
racional contra ola niio possa rosrsnr. Tudo isso produ: urna
atitudo curiosamonto puoril om rolagfio a _qualquor pcssoa quo
pudosso ostar {azondo propaganda. ‘N50 do-taco osso homorn apro-
ximar-so. Nao doi:-to quo osso hornorn sonha provocar-rno, porquo
so olo o fizor, on nfio rosisto'

A oniprosonqa dos moios do cornunicagiio lava muitas possoas
a uroa cronga quasc nragica our sou onorrno podor. Eaisto, entro-
tanto, urna baso born mais concrota, quo oxplica a proocupagio
gonoralizada quanro au papol social dos moios do comunicagio,
uma base assoc-iada aos upos 11111tas'ois do tontrolo social oxorcido
por podorosos grupos do imorcsso na sociodado. Do rnanoira cros-
conto, os principais grupos politicos, dontro os quais as grandos
cmprosas ocupam a posiglio mais ospetacular, passaram a adotar
técnicas do rnanipulagiio das massas através da propaganda, orn
lugar do moios mais dirctos do controlo. As organizagoos indus-
triais nao rnais obrigam crianqas do oito anos a tomarotn coma
do rnaquinas duranto quatorzo horas por dia; ornp-onham-so om
programas rofinados do "rola<;6os pftblicas". Fazom publicar gran-
dos o irnprossiotiantos anuncios nos jornais do pais; patrocinam
nurnorosos programas do radio; aconsolhadas por ospocialistas om
rolagoos pfrblicas, organizarn concursos com disiribuigfio do pro-
mlos, instituom fundagoos do born-osrar o arnpararn causas mori-
torras. O podor oconomico paroco tor rodtrzido a oxploracio di-
rota, 1.-oltando-so para um padrfio mais rofinado do oxploragio
psicologica quo so concrotizou, om grando parto, pela dissonrinagio
do propaganda atravos dos rnoios do cornunicagfio do massa.

Esfa mudanqa na. ostrutura do conlrolo social rnoroco urn
fliflfllo mais oxaustivo. As sociodados cornploxas ostfio sujcitas a
muttas forrnas diforontos do controlo organizado. I-Iitlor, por
¢¥‘EmP10. apoderou-so, da forrna rnais dirotza o vislvol, da violén-
C13. organiaada o da coorgao da rnassa. Nos Estados Unidos, a
coorgiio dirota foi minirnizada. Quando individuos nao adotam
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as crongas o atitudcs dcfondidas por algum grtlpo do prcssio ...
por oxomplo, a Associaqio Nacronal do lndustrnus — nlo podqn
scr climinados ncm colocados cm campus do conccntraqio. ()1
rosponsavcis polo control: das _opinio-cs‘ c crcnqas dc nossa socio-
dado omprogam mcnos lorqa fisica c mats técntras do pcrsuasio do
rnassa. O programa do radio o a propaganda lnillluctonal substi-
tucm a intimidaqio o a cocrgio. A proocupagio mantlosta, no
qm wip,-_-i|,a 5, funqgfl, do; IIIQID5 do comuntcaqfio do massa, In.
so-ia-so, om parto, na obsot'\'as;io valtda do quc cssos moios ass“.
rniram a tarola do ajustar os publicos do massa ao status qug
social I: cconbmico.

Uma torccira {onto dc proocupagio gcrtoralizacla com o pap-cl
social dos rnoios do comunicaqio rosido om sous supostos clcitos
sobrc a cultura popular o o gosro cstético do sous pnblicos. Na
medida cm quo o tamanho dos ptiblicns aumcntott, argumcnta-so
que o nivcl do gusto cstético solrcu uma dctorioragflo. Dal, o to-
rnor do quo os rncios do cornunicagio possam constituir-so doli-
bcradamonto canais do suprirncnto para gostos vulgarizados,
conlribuindo, dosta lorrna, para uma nos-a dotorioragfio.

E provavol quc osscs iatorcs constituarn os tré-s'olornontos or-
ganicamc-nto rclacionados no arnbito do nossa prcocupacfio mais
ampla com os rnoios do comunicagfio do rnassa. Em primciro lu-
gar, munos tcmcrn a oniprcsonca o o pod-or potcncial dosscs rneios.
lndicarnos quo eseo fato 6 parto do um rnodo indiscrirninado face
a um_monstro abstraro, om conscqiiéncia da inscgitranqa quanto
s posrgiio social o a s-aloros corn frigil sustcntagiio. Nessa con-
lfklol H propaganda surge amoagadoramcntc.

Ern_ scgundo lugar, as a proocupagio com os olcitos atuais
dos motos do _cptnun1ca<;fio sobro sous poblicos oxtcnsos o, sobro
llldfl. a possibrlrdaclc do quo o avango conclnuo dcstos In-cios possa
l¢\‘ilI'_51 dorrota incondicional do faculdad-cs crilicas o a um con-
Iormismo irrollctido.

Frnalrncnto, rcmos o perigo dc quo ostos instrurncntos toroi-
E-'im_o11to doscnvolvidos do comunicagfio do massa vonham a coo!-
lflmr um: ampla abertura para a dctorioragfio dos gostos ostri-
Umi Q dI_15_ pildrfics do cultura popular. Sugcrirnos. ainda, havflf
basc stgnifrcatts-a_capaz do lundamontar a prcocupaofio no tocilflil?
afls elcnos nocdiatos provocados par £55435 mg-in-|-,_

Ural rovisio do prc-scmc estagio do conhccirnonto concrcto
3 rflpflm d" I-“P51 T-Ofi-ll dos rnoios do cornunica io o do scl-llcfoitos sobro a socicdado ' g '. nort - nail-tm “Ida _ carncncana comcrnporanca oo

mgmiih dliii a oscassoz do tnformagocs scguras nflll
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Area. Podo-so laser rnuito pouco. além do ostplorar a natures: dos
Prob!-crnas com base om rnétodos que, an hm algurnas décadas,
Poderio afinal forncror o conhocnnonto alrnojado. Apcsar dosta
culofaqio “-1- apcnas um proambulo oncomjador, proptcaa urn
quadro do rofcréncra nocossarto para a as-alragio da p-csqutsa c
das conclusocs cxpcrimonrais a quo chcgarcm aquelcs cronunas
profissionalmcntc prcocupados corn o ostudo dos me:-os do cornu-
nkaqfio. Urn caamo prcltmlnar dcv-era tndtrar o quo saotmm, o
quc pfcgiiamfl! sabol‘ c _podor_:’a localtrar os pontos cstratégtros quc
ostio a cxigir luturas invosttgaqfics.

Pcsqtlisilf “os ofoitos" dos rnoios do comunicagfio sobrc a so-
cicdado é atigar urn problonta mal colocado. Parcco titil :1 dis-
ringao do trés aspcctos do problcma o considera-los urn do cad:
1.-oz. Do inlcio. cntiio, dos’-cmos invostigar o quo sabctnos a ros-
poito dos ofoitos provocados pcla oxisténcia dostos rnoios om now:
so-ciodadc. Em scgundo lugar, dovomos oxarnirtar os cfc-itos da
csrrutura esp-ecffica quo rogo a proprioclado c o funcionamonto
dos moios do comunicaqao nosto pals, ostrutura quc diloro cm
oscala aprocizisol das oxistontos om qualqucr outro local. Final-
rnontc, dcvcmos considcrar urn dctorrnina o aspecto do probloma,
quo so vincula do rnanoira mais dirota com as politicas o Latinas
quo dorninarn a utilizagao dostos mcios, om favor dc objctivos
sociais do-linidos: nosso conhocimonto om rolagfio aos cfcitos dos
contoodos particularos dissorninados através dos rnoios do cornu-
nicagio do massa.

0 Puprl social dos mains do comunicogfio dc mossn

QM papcl podo-so atribuir aos rncios do cornunicagio polo
fato-_do oxistirom? Quais silo as implicagfics do Hollywood. do
Radio City, do uma cmprcsa como a Time-Life-Fortune, para
nossa socicdaclo? Esta: quostoos. é claro, podcrn scr discutidas
5-omonto om tormos altarncntc ospeculativos. ja quo nio 6 viivol
Tfillzar-so algurn cxpcrimcnto ncm qualquer ostudo cornparativo
“E°"3H0- Fazor comparagocs com outras socicdad-cs. scm foil!-H3!-
Tifiio ifls rncios do rornunicagfio, soria um rerurso muito groasciro
Pa“ 3 '1’XlIfl<;io do rosultados dccisis-os. Dc outro lado. clctuar
“°"?P’“=~;P>=s corn fascs pass-idas da sociodadc norto-asncricana ic-vana a afirmagf-os simplistas cm lugar do dcmonstracocs prttiflt
Em ml fillfi. H concisio é o mais indicado c ii 0Pil\il3¢5_dfl'¢'m
"¢l_' iwalzadas corn cautola. o iniio rovisoria consrsto cm
iflfma . P PT q"¢- fin goral, tom stdo iflptftfilmidfl 0 pIP¢| "Iii!
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dosornponhado pola mora oxistoncia dos moios do £0 .
Em quo so basoia tal opiniao? munlcafio.

_ E ovidomo quo ossos moios atingom pfiblicos oxtonsns
xunadamonlo quaronta o crnco mnlhfios do norm-amm ‘ APro~
ao cinema toda sornana; a ciroulagfio diaria do jornais acfinos vfio
volta do cinqiionta o cinco milhoos, sondo qug quase mg‘? Por
sois milhoos do Iaros norto-amoricanos possuom tolfivisiguarenta o
casas, o norto-amoricano médio assisto s tolovisiio maiq De’ nflsfls
trés horas por dia. Sao cifras improssionantos- S50 ntlmll mono:
rém quo indicarn aponas :1 oforta o 0 consumo, niio servingros, po-
indicadoros do ofoito dos moios do cornunicagiio. Refs Como
aponas ao quo as possoas fazorn o niio ao inrpacrq social ere?”
logico dossos moios. Saber quantas horas as possoas rloixampslw
dio ligado niio nos diz grando coisa quanto ao ofoito sobreo iéi
daquilo quo ouvom. O conhooinlonto dos dados do consrrmqenag
campo dos moms do comun1ca¢;ao osL:’1 longo do constituir um,-,-,
dornonstragao do sou ofoito total sobro o comportamonto a[i|;u([esI

o concopgoos.
Como "'1 so obsorvou antos, nfio so podo rocorror ao expo_|.

rnnonto do comparar a sociodado norto-amoricana contom or, .
com o sorn os moios do comunicagfio. Em lormos oxPErigen3[I1?a
no omanto, podo-so comparar sou oloito social rom o prod11ziid:;
polo autonldwol. N50 é doscabiclo oonsidorar-so quo a insmgfio
do automovol o sou dosonvolvimonlo, no sontido do tornar-so um
¥l:II%l;l€I($:i'eLDH5.UHlO gm mass11,_ tonha do-tonado run oloito significmi.

malor so ro a socrodado do quo :1 rnvongao do 1~;idi¢) @-
sou dosonvolvllnonto até transformar-so om moio do comunicagiio
d E H I. ' ' .1 ifil 1111151’-1. Cgnsidolomoslos comploxos soci.-us om quo o automo-
vo or lntro uzxdo. O snnplos fato do sua or-usténcra prossionou
:1 construgao do ostmdas allarnonto aporfoigoadas o, corn isso, au-

Imontou om oscala considorfivol, a mobilidado. A forrna das ago-
moragoos motropolitanas foi afotada do modo signrficatwo polo

' " :1autorncfivol. Ademais, é oabivol sugorir-so quo as anvongoos, c -
pares do oxpandrr os raios do movimonto o agéio, oxorcom uma

' otidianaslnfluéncia rnalor sobro a concopgfio social o as ronnas c
do Que as iflwfrlrgfios quo oforocom canais do oxprossao as idéias -—1idéifls quo podom sor oliminadas polo afastarnonto, altoradas p6 3
rosrsténcra translormadas pola assimilagfio.

Sc acemimflfls por onquanto, o fato do quo os moios do C0‘
munlcafififl dflfiiimponham urn papol rolativamonlo monor na con-" b‘ tos dfi 13'f°m"‘§5P do nossa sociodado, por quo motives sao o Jo
manho mtorosso popular o do tanla crlticaP For quo tantas Pei“
soas acabam absorvidas Polos “PIoblomas" do radifls do Cinema C

I r o agfio social -— 235Gusto p0PH -*1

l roblomas do arrtomovol o do. iio oucas B05 P .
dz ‘mpmfia’ Slog fatgros apdjntados acima o rosponszfwoxs pflr 6556
“'30? Ah? uma base psicolégica inconscionto para ossa proo-
imcresscr 1.3 result’! do urn dotorminado contoxto histérico-social.50 1 ‘ . ..
cup“ lq 51; |_1tili£;:1IIl dos moios do cornun1oa|;ao corno alvos

Mmms mica hg5|_il porquo olos préprios sontom-so logradosumfl C ‘ .
Para I 5 acontoclmontos.wm F1 mama (0 . _ . .,- ' '" dovrdas a ‘movimontos do roforma ,A5 mudan as socrais, ' i _Q - ‘ ' * ' lo do nalturoza cumulatlva.- - facials somdom sor vagarosas o supor , _ _D familraros A sonrana do sossontaP v ' -' b rf3[¢)5 vrsivois sao astanw .
05 - - -‘ 11:1 do quaronta horas. O lrabalho do mo-horas dou lugar a sorna _ _ ‘ I _
“grog foi progrossivamonto ohrnmado. Corn todas as suas doli-” ‘F '1 o livro {oi sondo aos poucos instr-ciéncias. a oducagao l.II1l\fil'Sd

' ' ouzros progrossos indicam uma sérlo do v1-[UC10I1ElllZ£llZl21. Estos o _
torias do cunho roformista. Ho}o, as possoas drspiionl do mars' d in acosso mais facii :31 horanga cul-[gmpfl para lazor. dlém o u ‘ _

dosso Lornpo som cornpronnssos, £11121 aqu1s1§a0tural. E quo fazom ‘ _ _ _
foi tiio diffcil? Ouvom radio o vao ao clnoma. Estos moms dotor fraudado os frutos das vitorias alcan-comunicagfio parocorn
gadas polos roformistas. A luta pola libordado, lazor, oducagao
popular o seguranga social, foi dosonvolvida no osporanga do quo,
uma voz Iibortas dos grilhoos mais posados, as possoas so benefi-

ndos rodutos culturais do nossa sociodado, Sha-ciariarn dos gra p
k s are on Boothovon o até rnosmo Kant. Muilo polo contra-Jirio,“Pa
as rnassas proforom Faith Baldwin, johnny Moroor ou Edgar
Guost.

M it ontom-so losados com sou promio. Niio é muito di-u os s
foromo da prlmorra oxporiénoia do um jovom no dsficll campo
do nlamoro. Profundamonto apaixonado polo; Qncflntgg de ma
Ema H. polupaha mosada duranto somanas a ho o, um bolo dia,
‘l’"5@g“¢ -1f'_€,I_.1m11 hnda PlllSCil‘7:1. Ela acha a pulsoira “sim-

Pesmeme dlvlflii . Iilfilfi 3851111, quo mar-:.a imodiatamomg gn-
con - - -N U0 com _outro ra_paz_ para podor oxlbrr sou novo adorno.
nlgfifiuoonflitos socians nvoram um dosonlaco somolhanto. Ho-

aram uranto era dos ara dar aos ou ‘l 1
do lazor, quo hojo é gazgo corn aPR@d D-[ 1:05 H111? temlgoo 1 usora Qolumbla o nao
‘-'11‘-'1 I1 Univorsidado do Columbil

Por menor no ' - . ..
tendo avaliar asczlrtitusdir: €i"ul1Sen'ud0 dc muqaol quando Se Pm‘comunicagfio 6 Pmciso oglseo 0!Tl1I1dI‘ll€S om rolagao aos m<-3105 (lg
dcsses moios niio aiora 3 so Tfilr govcamenrg quo a mora prosongac o a o o mo 0 t’1oom goral so supoo. 1 profundo como
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ALGLTLIAS FUNQOES SOCIAIS DOS MEIQ3
DE COMUNIC.-\(;.§iO DE MASSA

Prossoguindo corn nosso exarno rospotto do papel social H
sor atribuido aos mo1os do comunicagao om sttrmdo do sua "mm
existé-ncia", varnos agora abs1_ra1r,. provlsortamente, :1 estrrmm
social cm quo so encontrallr tnsorldos. Desta foirma, n-lo comi.
deramos os diversos clcnos dos meros do comuntcaqfio conform,
sistemas ra1i:'1vois do proprrodade o oonlrolc, quo constituom um
fator estrutural importanto, :1 sor d1scut1do mais tardo.

Som drivida, os moios do comunica<;50_ proonchom dive:-535
lungoos sociais, quo podorlam tornar-so o Ob_]Cl0 do uma pesquisa
sistemalica. Dontro essas funcoes, lnnttar-nos-omos :1 examina;
apenas trés.

A fungcio do atribuigiio do status

Os moios do cornunicacao atrrbuorn "status" :1 questoes pg.
bligag, possoas, organlzagoos o movimentos socrars.

Tanto a exporiéncia cornum quanto a posquisa comprovam
quo o prostigio social do pessoas ou do politicos sociais cornega :1
olovar-so quando elas dispoem do uma imagom favor:irel nos
moios do comrlnicacfio. Em muitos lugaros (por oxomplo), o apoio
do Times :1 un1 candidato polltico, ou :1 uma politica do iimbilo
nacional, 1’: considerado significarivo e oncarado como nitida van-
tagom our favor do candidate ou da politica. Por quo?

Para alguns, as opiniiies editoriais do Times roprosonlam 0
julzo ponderado do um grupo do ospocialistas o. por osta razio.
morocem o rospcito do loigos. Trata-so, contudo, do apc-nas u_m
dos olomontos desta primeira iungfio dos moios do conruntcacao
do massa, urna 1.-oz quo oles conseguem amnontar o status do
qualquor pessoa e, para tanto, é suficionte promooer-so essa pos-
soa, indopondenlomonto do qualquer apoio oditorial.

Os mcios do comunicagao conforom presrlgio e lortaleconl 11
auroridade do individuos o grupos pola 11;;-1‘:1'-111;-511 do sen sta-
tus”. O roconhocimenlo por parto da imprensa, rzidio. 11’-'\'15“-*5 9
arualidados, proclama a chogada do alguérn, indica quo b@1t_T3“_°
é suliciontemontc irnportanto para sor idontilicado om more as
grandes massas anonirnas, alosta quo o comportamonto e as opi-

I1
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s’i0 bastzlntfi flgnmcativas 3 Puma do gxiglr (H."me, (jg [ul:1n_o -= A 0Pc,.;,§50 ofotuada pela fungfio atrtbuidora
w|g;1§5o P“bma' 0b5¢]‘1,’Zl(l3 do modo cristalino naquola ospéclo
dt gtatus T:-lo 59 utiliza das doclarag<'1os do "personal1d:1des
,1¢ pr0P3l'l‘m,.a 1“;-. oitfi do um dado produlo. hm :1mplas_c:_1-
PI-cg[fllH€I'lICS I1 3P (mo H50 Omrre com cortos grupos sociais
madas da poP11rl‘.1§ gcdaragfies "50 56; aumc-mam 0 prestlgio do
sclociflfladosy ml om so roflolom no H73“ dc Prestlglo da PC5505‘
P;-oduto n1;1sit.1;t|ll; Informam H0 pdblico quo 0 pndcroso
11"" gaztfijzngfgill (gt)n5i(lCI‘Il ossu pcssoa rlotonto1l‘):;_do aim Still!-I-Y
m""fn . -do o capaz do influir no pr’: 1co. ,n1 suma,f‘ iontomcmc olova5“ “‘ "mom um rcstemurrho do sell pr6pl'i0 W15!!!-laragfios consu -suns dfi

1 comrelo o ideal dcste padrfio do prestlgio cir-
O Hemp 0 trado na série do :1m'1ncios do "Lord Cal-

Cum Pode SH cn.~fml1cl1ra ocs do "H01nons Distintos". () lilmc
‘Venn’ lzmeados nab £5111;-1 Eomorcializada, ambos sujoitos ao mo-
comemal C R “W311, riham-so om unra série interminzivol do
rim do pgrci-i~.L¢l<_[>2’o disgimmrlados. Assim, um homom distinto s:uI1-
aragm rel Puo distinto quo, na possoa do sou produtor, congra-
da um U Sq homem dislinto por sor tfio distinto, a ponto do ser
ml.a'§c tciomaodar sou testemunho sobro a distinqfio do produto.

ghloilofdesta sociedado do admiragfio mrfmna podom ser tfio i16-
':j[}5 quanto eficazos. Aparentomonre, os pdblicos dos rneios do

§Qm,,,,;¢a§ss participam da cronga circular: "So vocé tern al-
guma importancia, estarzi no centro do atoncao dos rnotos do rnassa
o, so vocé al ostivor, ontfio vocé dove sor importamo do fato".

Esta fungfio atribuidora do status so insoro no fimbito da
agao social organizada pola legilimagfio do dotorminadas poliricas,
pcssoas o grupos, quo rocebom o apoio desses meios. Toromos
oportunidade do obsorvar :1 atuagiio minuciosa desta iunqiio, :10
lado das condtgoos quo oporarn no sontido da mdxima utiIiz:u;:1o
dos moios do cornunicagfio em prol do objotivos sociais dofinidos.
Tend 'd ' 'o cons: orado :1 fungfio atrrburdora do status, vamos, o. - P 1'onquanlo, oxamlnar :1 segunda fungao: :1 aplrcaqfio reforgada don , _ , _ .ormas sociars, .u1avés dos rneios do cornunicagfio.

A cxocugfio do normas 50¢,-£115;

m Exprossoos oquivocas como "0 podgr da imp;-Ema" (,3 dfi
0 ms m ' ~ - ,, .dot d filgls do cornuntcagao do massa) ou 0 bralhantc resplen-

il Pl! Icldade ref . .evom so. provavolmento :1 esta funofio. Os
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mew; do comunicacfio dfio miclo it agiio social org-anizada an
velarcm situagoes dlscrepantes dos padrfies morais pitbliqn N1;
so dove, todavia, conclulr dail qne este padrfio 54; “min Q o
a trazer ao conhectmento publlco os (1651/l0~5 mags mnhegzlna‘
Nesse sentido, temos mu1to_a aprender com as Ob$C1‘V3§6e‘?lL
Malinowski, entre sens cluerldos trobriandeses. Nessa gmpo S;
gundo ele, nenhurna agao soclal orgamzada no plano do ;:0m_
portamento é encarada como desvlo em relafio a uma Ilflrma ,0.
cial, a menos que haja uma declaragfio fzniblica do dew-i0_ N50
se trata sirnplesmente de informar os indivftluos do grupg a m_
peito dos fatos do caso em questiio. Muitas pessoas podm ta.
vivido, pessoalmente, situacoes enquadradas como desvios - Pol-
excmplo, o incesto na sociedade trobriandesa, assim como a wt.
rupgfio politica ou nos negocios, a prostituicio e os jogos de azar
em nossa sociedade — e, portanto, na'o deverfio fazer pressio e
forcar a agfio pfiblica. Do mornento, entretanto, em que os des-
vios de cornportamento se tornam fatos pfiblicos. estabelecem-sc
tensoes estreitas entre o "tolerével privadamente" e o "admissivel
publicarnente".

O roecanismo de demonstragiio ptiblica opera mais ou memos
da seguinte forma: rnuitas normas sociais revelam-se inadequadas
para alguns individuos na sociedade, porque atuam em sentido
contrério a gratificagfio de desejos e impulsos. Desde que uma
parcela significativa de pessoas julgue incomodas as normas, con-
cede-se certa margero de liberdade em sua aplicagfio na esfera
pessoal e em relagfio aos demais. Dai a emergéncia do compot-
tamento divergente e da tolerfincia privada a esses desrios. Isto,
contudo, so pod: continuar na rnedida em que a pessoa nfio _s@
encontre em uma situagfio que lhe permita assumir uma postcrfo
pfiblica a favor ou contra as normas. A publicidade, a tnformaoao

d 1'10!forcada, por parte de mernbros do grupo, do quo E5565 *5
ocorveram exige de cada individuo uma tal pO5i¢;50- D5‘: 53'
looar-se a si mesrno ao lado dos inconformados. P1_'°'d_3T-M" '
desta forma, seu repfidio as normas do grupo, o que sigmfim qua

' Otambém ele estzi situado fora do quadro de referéncta moral 11
cntfio. reprimindo suas tendéncias pessoais, deve insenr-se I10
drio geral de apoio .15 normas. A publicidadc precnche Q _1'1d':dt
entre “attitudes privada.s” e “rnoralidade p1ibl:'ca". A Publm ml}
rai exercer press:-'io em prol de uma moralidade mtfffiffl ‘f-' hgedir
3?"?-1, recusando qualquer espécie de moral "aberta ,_H0d|ma[iw_
dlgreasoes das qucstiies em pauta. Provoca reaf1r111fi'§3Q Z3 nor
de pfiblica e (se bem que dc modo esporadico) ap11f3§3°
ma social.

I
I
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3 wci_,_.dad¢ dc mgssas, esta fungfio dc dewcndamentoum . - -Fm Ur 6 imgwgionalnzadamente nos metos de comontaaflo
P‘:‘bI'w 5 g- emu o radio e as revistas extbem gratultamentem r .
df-“ ""'”3' AI P ' do niblxco e, em geral. esta rcvelacio- Po dtante f ,
fflnhecldm dew sde 3§;'i0 poblita contra o que for tolerado na

a] _ u -{or';a EHSOQL Pm (,_-,;q;mplr;. os metos dc cor'nun:ca<;ao'podem
file” P ' ' ' ‘ severas contra a "d1sc11m1na§fio étmco bent!I tta oes _3pIC5€Ill33 1:0 ‘Emma; a atengiio ptibltca para aquelas autudis
compo-ml a l rmas favoréveis it intcgraqflo 1’flCifll- EH1 3em (135 "0 .‘lug dwcrg O5 n-|¢i05 de comunicagzio orgamzarn, sob a forma dcasos
gum C ' " - tividades de desmascaramento.“campanhas , sums 3 l '

O estudo das campanhas levadas a efetto por esscs mcxos
relevantes para podermos responder as ques-trariam elementos _ _ _ _ I _

' basiras sobre a relacao desses metos com a agao socta orgatoes - - , -
‘ 'do é reclso saberse em que medtda a cam-nizada. 565% 55"" ' P s _ ' _, . .

h {Qrnece urn nficleo dc orgamzagno a mdwfduos que, dcPHI] H _ _

outra forrna, permanecertarn desorgantzados. A campanha atua
odo diverso entre os diferentes setores da populagfio. Emde 111 _ , _ ,_ . .

alguns casos, ao mvés de estlmular cldadaos tndlferentcs, seu
' ' " 5-1maior efelto constste em alarmar os que sao acusados e_lev os

a tornar medidas extremas quo, por sua vez, conseguem lndilpflf
o ptiblico médio. A publicidade tanto pode criar diflculdades ao
rnalfeitor quanto alga-lo as alturas, como no caso, por exemplo,
dos principais partidarios politicos do “Tweed Ring", apés 0 que
foi publicado pelo The New York Times. Nesse sentido, os diri-—
gcntes da corrupfio podem temer a campanha, diante do efcito,
que eles proprios estio em condigoes de prever, que ela podcxi
cxercer sobre o piiblico. Assim, mediante uma avaliagio sur-
preendentemente realista da reacfio de seu eleitorado aos meios
de comunicaciio, Tweed comentou irritado, a respcito das “char-
ges” tnordazes de Thomas Nast no Harper’: Weekly: "N50 ligo
auminxma para sens artigos; meus eleitores nfio sabem ler, mas
HBO podcm deixar de vet" esses malditos desenhos".(')

A ffifljpflriha pode afetar diretamente o pflblico. Atrarés da
$l_1pervalor1zacao drarnzittca e simpliiicada de umas pout:-as ques-

dfifipertar a atencfio de cidadfios até entiio apiticos,
I __"'1 lorenca consutun um indtce do familiaridade corn a cor-

TEIJPQZO Ielnante. A respeito deste problema Lawrence Lowell
0 53 - . . _ ' _ _ -Po" (CH3 "31 quo, em geral, tnformacoes complexas tmbem
3 353° dz“ "1355-’=l5- As questo-es pfiblicas desem ser dcfinidas sob
—%_%—-<-

('} limes B -Compmn 1910' dmerurn Commnnmrnlth, Nova York, The Macmillan
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a forma cle alternativas simples, em terrnos do lziranco e preto, dc
modo a perrnitir a agao publica. e a apresentacap do 1-'1llEI'HI:1I;lV35
simples constitui urna clas funcoes decisiras da canipanha. Além
disso, pode langar iufio de outros rnecaiiismos. Se urn gay“-no
municipal nfio é inteirainente honesto, quase sempre também nan

Al ns membros escrupulosos da adminis.é do todo corrupto. gu _
"o e do iudiciario enconlramififis em geral, misturados a senstraca ] _ _

colegas sein princlpios. A caiupanha fortalecerri a posicao de ele-
mentos integros do governo, abalara a 5lIl1Ii§ii0 dos indiierentes e

f u cera a osigfio dos corruptos. Finaliriente, unia cam-en raq e p
anha do exito constitui uni bom exemplo de uni processo auto-

P I I up I

nonio de caiisaqao circular, em quo a preocupagao dos iueios de
' " elo intei-esse piiblico coincide com seu proprio in-coinunicagao p _ _ _

teresse. A cainpanha triunfante podera iiitensificar o poder e o
pi-esilgio dos rneios de coinunicacfio, toriiando niais fiilniinante a
aqao desses ineios em suas fuiuras caiiipanhas, as quais, cm caso
do éxito, viriio aumentar ainda I113.l$ seu poder e prestfgio.

Qua] uer que seja a resposta a estas questoes. os ineios decl . .
comunicaciio tendeiri clararnente a reiterar normas sociais, ao
exibirein s opiniao pfiblica os desi-ios em relacao ao padrao geral.
O estudo do conjunto particular de norrnas assini reiteradas po-
deria fomecer uni iiidicador preciso da extensao eiii que esses
rneios tratani dos problernas centrais on periféricos da estrutura
de iiossa sociedade.

A disfungiio norcorizorite

As fungdes de atribuiqao de status e de reiteragiio das normas
sociais sfio faciliiiente ideiitificadas por aqueles que comandam os
meios de coriiunicagfio. A exemplo do outros mecanismos sociais
e psicologicos, estas fungi?-es se prestani a formas dis-ersas de
aplicacfio. O conheciiuento destas fiingoes se tradua em terinos de

'ntei'essespoder efetivo, que podera ser rnanipulado em favor de i
particulares ou do interesse geral.

Teni passado clesapercebida uma terceira conseqiiencia so-
cial dos meios cle coniunicagfio. Pelo menos, niio rein sendo alt-'0
dc atengao nianifesta e, aparenteinente, nao tem sido utilizada
de iiianeira sistematica, para servir a deteriiiiiiados objetivos pla-
nejados. Trata-se da disfuncfio narcotizante dos meios de coroll-
nicacfio. Ao invés de funcional, o conceito dilifiincional baseia-so
no pressuposto de que a existéncia de amplas massas da popula-

_,._,,
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.. U]j[i[‘£1I1'1EI'lIE apaticas e inertes niio é de interesse da mu-
gao ciedade cornplexa. Como o era este 'dern-1 $0 P rnecanisnio auto-
mgilllf.-‘U P

Estudos dispersos l€3I11_(lE.IT10HSlT&Ll0 que uma propm-Q50 Q-c_,,_
cente do tempo de Que dispoem _os norte-americanos é dwmada
305 produtos dps meios de comiinicacao. Apesar das variagoes cm
difereiitcs reglofifi E EIIIFQ tllversils camadas sociais, os fluxos desses
mejgg permiteiu, seguramente, ao norte-aiiiericano do séculn six
.-acomparihar aevolticao do murido". Ao que parece, todai-ia,
C515 aniplo siiprimento de ctomiinicagéies é capaa, tao-siima-mg, dg
fazer surgir iinia preocupagao superficial corn 05 pfflblfimgg ([3
gociedatle, silperficialidade qne rauitas rezes encobre a aparia do
mafia, O indis-{duo limita-se a Ier relatos do qtiestdes e problemas,
chegando mcsiiio a cliscutir acerca_das linlias alterriativas de acao.
Este vlnculo, no eritanto, be-ni rnais intelectualiaado e mains ma];
IEITIOIO coin a agiio social organizada, nag 1-‘: estirnulado. O ci-
dadiio interessado e bani informado pode congratular-so coiisigo
niesrno eni raziio de seu elevado estégio de interesse e informagiio,
senclo para ele iiripossivel perceber sua recusa de tornar decisdes
e agir. Em rc-sumo, ele considera sou contato secundario com a
esfera da realitlade politica, suas leituras, seus programas de ra-
dio, suas reflexoes, como um desernperiho siibstitutivo. Acaba
coniundindo conhecer os problemas do mornento com fazcr algo
a sen respeito. Siia consciéncia social perinanece imaculadaniente
pura. Esta‘ preocupado. Estd informado. Tem todos os tipos de
'déias cm relagao a qualquer coisa a ser feita. Apos o fantar,1 .
depois do ouvir seus progranias de radio favoritos e da leitura
do segundo jornal riaquele clia, chegou a hora de dormir.

Neste sentido, os meios de comunicagfio de massa devem ser
incluldos entre os narcotizantes sociais inais respeitaveis e iiiais
eficientes. Chegarn a ser tao eficares a ponto de impedir os vi-
ctados de recorihecerem sua propria doenga.

Os rneios de comiinicagao conseguiram. sein dfivida, elevar o
nis-'el do informagiio de aiiiplas populagoes. Longe, €I'lU'€'l13n[Di
do ser essa sua intengiio, doses crescentes lancadas por esses ineios
rem involuntarianiente canaliaando as energias dos homens para
Hm conhecimento passivo, ern lugar de uma participagzio ativa.

A ocorréncia desta disfungao narcotizanie nfio pode ser posta
‘Em_d1-"'1'I1i1. deverido ser deterniinada a eittensfio em quo op¢rfl-
A 1m'¢5t1gagz'io acerca deste problerna continua sendo 1111111 C135
muitas tareias que desafiam o estudante dos nieios de cornuni
(“£30 do niassa.
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A estrutura de propriedade tr operaciio

Ate agora consideramos os nieios de comtinicagfio intlepan.
denternente de sua insercao no conteitto de uma deterrninada e,-
triitura economica e social. Os efeitos sociais desses meios, no
entanto, variarii, é claro, coniornie o sisterna de propriedade <3
de controle. Destarte, considerar os efeitos soeiais dos nieios dg
coniunicacfio norte-ainericanos eqiiivale a tratflr, apenas, dos elei-
tos desses nieios enquanto enipresas de propriedatle dirigidas pela
rnotivaciio do lucro. E‘. do conhecirnertto geral que esta circums-
tancia nfio constitui urn lator inato ao carater tecnologico dos
irteios de comunicaciio de iriassa. Na Inglaterra, por eiteniplo,
para niio ialar da Uniao Soviética, para quaisquer fins e obje-
tivos, o radio é de propriedade do Estado, sendo controlado e
administrado pelo goveriio.

A estrutura de controle é inteiramente diversa neste pals.
Suas caracterlsticas fundarrientais decorrem do fato de que, com
eitcegiio dos filnies e livros, ni-lo sfio os leitores cle revistas ou os
ourintes de radio, nem mesnio os leitores de jornais que, em larga
medida, siistentam a enipresa, mas os anunciantes. As grandes
empresas financiam a produciio e a distribuigiio dos meios de
consunicacfio de massa. Afinal de contas, querri paga ao flautista,
eni geral, da o tom.

Conformisrrw social

Unia vent que os meios de comunicagiio sao financiados pelos
graiides interesses econornicos, gerados no sisterna economico-so
cial vigente, eles contribueru para a manutencfio desse sistenia.
Esta contribuicfio nfio se Iiniita apenas ao patrocinio do produto
atravésdo anuncio. Resulta, ein grande parte, da presenca tlpica.
ern revistas sentimentais, prograrnas de radio e colunas de jornais,
tl_e alguns eleinentos de reiteragiio e aprovagfio da estrutura so-
cial vigente; e esra continua reiteracfio acentua a obrigagiio de
aceitar tudo aquilo ligado s presente ordein social.

Qa rnedida em que os nieios de cornunicagao tern ei-rercido
unia infliiéncia sobre seus pfiblicos, este fato dove-so niio apenafi
ao que é eitpresso, inas sobretudo ao que niio é expresso netn dito
do lornia eitpllcita. Os meios de comunicagiio, alérn dc reiterar H
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orderii vigente, recusam-se a levantar as questfi-es essenciais no to-
cante st estrutura social. Assirn, enfatizando o conlorrnisnio e ole.
rccendo bases restritas a urna‘ avaliaciio crltica da sociedade, t-sst-_s
meios, sob }'J£ll.I0[‘lI'l.lf) comercial, restiingeru, indireta mas efetiva-
meme, o tlesem-olvirnentti obrigatério de unia concessiio genuina-
meme crftica.

Niio se deve igriorar, é claro, o eventtial artigo crltico que
aparece em jornais on ntini programa de radio ntais esclarecitlo.
Estas excegoes, ICICIEH-‘I3, sao tao pouoas que se perdem em meio a
torrente esmagadora de matérias confoirnistas. ..

Pelo lato cle que os rneios tle comunicagfio f.'COIlt1I'[]l(3II1£fl[(*
compronietidos promovern iinia ainpla e incousciente sujeic:'io_ it
estrutura social, niio podem erupenhar-se eni um trabalho de trans-
formagfio, niesmo limitatlo, dessa estrutura. E posslvel apresenta-
rem-se alguns fatos contra essa tendéncia, que logo se mostrani
ilusorios, apés unia irispeqfio rnais detida. Urn grupo cornunitario
poderzi eventualmente solicitar ao produtor de programas de radio
para que neles introduza o teroa das atittides de tolerfincia racial.
0 produtor aceitara eriquanto sentir que o terria nao envolve riscos
nem vai inconipatibilizar qualquer parcela relevante do seu po-
blico. Desde que surjam, porérn, quaisquer indlcios de que se
trata de um teina perigoso capaz de afastar consuniidores poten-
ciais, recusara a proposta on entiio logo abandonara a eitperiéncia.
Os nieios cle |'.‘DI1‘lLll'llCE1l;§D\COITl<El'Cl3ll23.(]D5 renunciani irnediata-
iriente a sens objetivos sociais quando estes se mostram incom-
patfveis coin os lucros economicos. Uns poucos sintonias de con-
cepcoes "progressistas" silo irrelevantes quando incluidos do favor
por patrocinadores e sob a condiciio de que sejani stificienteniente
aceitaveis, de niodo a nfio afastar qualquer parcela significativa
da audiéncia. Pressoes econoniicas favoreceni o conformisrrto ao
omitirern deliberadaniente as questiies pilblicas cruciais.

Impacto sobre o gusto popular

Como a maior parte das estaqoes de radio, filmes. resistas
E parte consideravel dos livros e jornais, dedicani-se ao laser, é
preciso considerar-se o impacto dos rneios de corniinicacao sobre
0 gosto popular.

Se o norte-arriericano médio, coni veleidades literzirias ou
Esléllcflfit fosse instado a opinar a respeito dos possiveis elcitoa
dos meios de comunieacfio sobre o gosto popular, certainente res-
P°11<lEria corn uma soriora afirmativa; e, airida rnais, citando di-
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versos exemplos, indicaria que o gusto estéuco e mzeleetual £01
desvirtuado pelo influxo dc produtos ear massa, langados pg;
editoras, estagoes de radio e estuclxos de Clflfiflla. As eolunas (lg
critiea estiio cheias destas reelamagoes.

Em certo sentido, o problema é bem claro. Sem duvida
l ue lieam diariamente entrendas por rré; Dualguma, mu heres q ‘ = e _ A _ _

t horas com urna duala dc novelas radxofomeafi, parulhamqua ro _ _
Lodas do mesmo padriio desolador e dernonstram uma carencra eo

d ' '20 estético Esta lmpressao nag é 3][{:]'3(lZ1 pelospantosa e _|I.l1 . _ _ _
' ' ‘L-'l5£ElS sensaclonalrstas, semananosconteudos velculados por re _ _ _

d’ de resswa dos fdmea Cll_|3 formulaelegantes, ou pela abun ancla p _ I _
b ' -Se no trifingulo amoroso — heror, herozna e vdao - agl.EISCIH
tando-se em uma atmosfera posuga de sexfl, pecado e sucesso.

A niio ser que possamos avaliar eases padrfies a partir do
tiva historica e socxologica, acabaremos condenandouma pcrspec

eases rodutos sem uma devrcla compreensao, através de eriucasP . . .
sinceras e de todo 1rrelevante§. Qua] a condlgao hlstonca deste

ivel reconhecidarnente baixo do gosto popular? bao os parcosn .

vestigios de padroes, que jzi foram bern mais elevados, um remas-
cirnemo de valores euja emergéncia emontra-se desvinculada de

' " " ' d c depadroes mars elevados, em relagao aos quals, segun 0 se pre en
consliluem uma deformagao, ou um reles substituto que bloqucia
o oaminho ao desenvolvimento dc padroes elevados e a exprcssao
de altos objetivos cstélicos?

Se os gostos estéticos devem ser considerados em seu con-
texto social, devemos reconhecer ler havido uma transformagfio
histérica no que respcila ao pdblico efetivo interessado em arte.
Ha alguns séculos passados, este publico achava-se, em larga
medida, limitado a uma seleta elite aristocratica. Muilo poucos.
relarixameme, eram instruidos e apenas uma minoria dispunha
do meios para aquisigfio de Iivros, freqfientar teatros e viajar
para os Lentros artislicos urbanos. Apenas urna dirninuta par-
cela da populagiio, certarnente nao mais do que um ou dois por
Cfioto, eompunha o publico efetivo para as artes. Estes poucos
P1'1_Y11¢g1fldos eultivaram seus gostos estéticos e sua demanda 56-
I°“""* 'mP""1"1 51111 marca na for-ma de padrocs artisticos relati-
ramente clevadoa.

a cmlxgléna;-jflflilfzla e extensa difurao da edueagfio regular e COT"
de mam dc;M51 "(W35 ttcnologlas dos meios de comumcagifl
ampliadél M "give"? Pam =15 arrea um mercado enormemenffi
ho}: acmiwg 35 _Drmas de musrea, teatro e literatura, safl

15 a praueamente qualquer individuo em 110553 5°’

'"""'*°.-I-1I|-Ir-
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cicdad¢_ Eis ai, portanto. a razao por que falamos em meios
iea E0 de mossa e de arte em masso; c as grandeedg COIHUI1 §' _ _ __ _

d'é;-“jigs dos rneros do eomumcagao, apesar dc mstrmdas emall 1 . ..
5“; grande malorla, nao sao multo cultas. Na verdade, quase
mflade (1,-,1 populagiio Interrompeu sua educagfio formal, apos o
término da escola prnnarra.

A melhoria da educagfio popular realizou-se ao [ado de um
declinio do gusto popular. Amplas camadas da populagfio adqu|-
1-iram 0 que se emende por "iron-ugfio formal", ou seja, capaci-
dade de ler e cornpreender significados grosseiros e superliciais,
110 lado de 11111;] incapacidade para uma compreensfio global da-
quilo que léem.

jarnes Bryce percebeu o falo com bastante clarera na ma obra anterior-
"Imitil repetir que a educagao das massas é, sem durida, umameme ellada: I

educaqio superficial. Basia dar-lhea as eondigoes para pens-arem que sabem
coisa a respeito dos grandes problemas polilicoa, seudo mutd mos-alguma ' _

. ~ 3 ouco aabem. A eseola pubhca primaria oferece a todos umtrar lhes qu o p _ _
conhecimemo bfisrco. capandade do Ier e escrercr. mas nao dupée de tempo

ara indicar a eada um. as formas do util1r.ar essc conhecirnento. O tra-
balho dlarao acaba lrmuando essa uuluzaqao a leuura de jflfllflll e l‘l."\'l$liL!.

~ fl a ue a educagao politic: do eleitor médio none-Ansirn, podese a rm 1' q _
amerieano, comparada a do eleitor europeu médio, 6 baslante desenrolrlda;

' ' ’ ' ' la ' dos so for eomparada as iunqoes alrsbuuias a ease eleuor pc Icon:ma
rt a erirano. fun-goes que cstao present:-1 em ecu esplrito poli-governo no e- m

lico e que silo aasumidas pelo: mélodoa de organizagfio partidaria, sua inade-. . . . do
quagio e manifesta". -Mutatu mutandu, pod:-so dnaer o mesmo a reaperlo
hiato emre a teoria do conleddo cultural “superior” nos meios do comuni-
cagio dc mam e on nireis rigefltes do educaqao popular.

Em suma, desenvolveu~se um hiato marcante enlre instrugio
e comproensao. As pessoas léem mais e compreendem menus.
Um ‘numero maior de pessofls Lem condigoes para ler mas, pro-
porcronalmente, menos pessoas assimilam criticamentc o que léem.
_ Agora, deve estar clara nossa formulaqio do problcma. E
rlusorio [alar-se apcnas sobre o declinio dos gostos esréticos. Os
Pllblitps de roassa incluem, mui provavelmente, uma grantle
qufifltldade de pessoas com elevados padroes estélicos que estao
scndo lragadas pelas massas que comtituem o novo publxco In
culto para manifestagoes artlslicasj Enquanto antes a ehte cons-

‘ d' doslilllia virtualmenle todo o publieo, atualmente o nlvel me 10
ueda.Pildffifis estéticos e dos. gostos do pdblico solreu uma q

“Pew” de os gostos de alguns setores da populagao terem-se. C0111
ffirteza, elevado e tenha aumentado bastante o mimero tfllill fl‘?
Pffi-was submetidas nos conteudos veiculados p01‘ E5565 1'fl¢l°*-
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1-Lsia anélise nao responde diretameme a questfio dos efeitos
dos rneios de cornunicagio sobre o gosto pfiblico. alias urna
quesrao tao complexa e inexplorada. A_ re-sposta somente sari
forneeida através da investigagao sistenlauca. Por exemplo. seria
imeressanle saber-se se os meios de comunieagfio tornaram de
assailo as formas artistieas antes reservadas ao consumo exclusivo
da elite intelectual e artistiea. Isto irnplica investigar as pressoes
exercidas pelo pdblico de massas no sentido de a criagiio indi-
vidual ajustar-se a seu gosto particular. Em qualquer époea, ha
eseritores roercenarios. Seria irnportante, Lodavia, saber~se se a
eletrilieagfio dais arles fornece energia a uma proporgfio signifi-
(&Li\'flIT1€I‘ll€ maior de forgas lirerarias obtusas, e, sobretudo, seria
esseneial dere-rminarsse se os meios de comunicagiio e os gostos
populates estiio necessariamente associados em urn circulo vicioso
de padroes em dezerioragiio ou se, pelo contrario, a agao ade-
quada por pane de seus dirigentes poderia dar inicio entre seus
pilblieos s emergéncia de gostos de melhor nivel, através de um
processo curnulativo. Mais concretamente, os dirigentes dos
meios de cornunicaqfio cornercializados enconrram-se encurralados
em uma situagao onde parece inviavel assumir a atitude, indepen-
denremente de suas preferéncias pessoais, de elevar os padroes
estézieos de seus produtosP

E preciso, alias, observar, ainda, se se tem muito a aprender
quamo aos padrfies apropriados para a arle em rnassa. E bem
possfvel que padroes, adequados a formas artisticas produzidas
por urn pequeno grupo de talentos criadores e destinadas a um
pdblico restriro e selecionado, niio sejam aplicaveis a formas ar-
tisticas a serem produzidas por urna indfistria gigante para a
Qopulagio em geral. As investigago-es inieiais sobre este problema
sao bastante sugestiras e justificam no»,-Q5 ¢5[udQ5_

Experiéncias esporadieas e, portamo, ineompletas, com a fi-
nalidade de clevar esses padroes, da-Emma;-am-5¢ mm pmfunda
resisténcia por parte dos pfiblicos de massa. Nesse semido, es-
tagoes de radio e eadeias de emissoras tentararn substituir novelas
por programas de mfisioa elassica, cenas eomieas por discussfifi-5
soore queszoes piiblieas. Em geral, as pessoas que, em princlpio,
seriam beneficiadas por esla reforma da programagao, simplifi-
mente recusaram-se a fruir esse beneficio. Param de ouvir 05
programas e diminui a audiéneia. Algumas pesquisas, por exem-
plo,_demons1raran1 que os programas radiofonieos de miisica
elassiea Lendern rnais a pres-ervar do que criar um interesse p01‘
este upo de rmisica e que os novos cemros de interesse sao. Via
dfi 1‘¢gTfl, Sllperficiais. Muitos ouvintes desses prograrnas havifilll

1-..-Ir1IeII~|-I-f\q--n-Illa—.-1--4%-"I-II!-.IIr
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adquiridfl _an_Les algun1_1nteresse por musrca classica; aqugkg
Poums, [U10 mteresse fo1_d::spertatll0_pel0s nowos pmgramas, 550
c@nqui$t3\'.lO5'pO1' cornposigoes rnelodieas e passam a pep“; fin
mfl5i[3 C11'i.5SlC£:l, exclusrramente em termos de Tchaikowsky,
Rim5k~§,--K0rsakD“* ou Dvorak.

A5 solugfies propostas a estes problernas siio, com certeza,
muiw mais o resultado da boa fé do que de um conhecim-unto
(13 questfio. A me-lhoria dos gostos das mass.as,_através do desen-
volvimenlo dos produtos arrisucos em rnassa, nao é uma quesrao
iao simples como gostariamos de apreditar. E Cla1'O,_tals'tz amda
nfig se tenha feiro um esforgo dehnmvo n_esse_ senudo. Por um
pmdigio de imaginagao, superando a org-anizagao atual dos me-ios
dc cornunieaqiio, alguém poderia conceber urna censura ngorosa
E111 rodos esses meios, de modo que nao fosse permilido imprimir,
[ransmitir ou filmar qualquer coisa, salvo “o roelhor que Ioi
pensado e dito no mundo". Permanece um assunto para espeeu-
13¢‘-50, 5e o faro de uma mudanga radical no fornecirnento de
arse em rnassa Plldesse, em seu devido ten1po,_re-fonnular os
gostos dos pfiblicos de rnassa. Para isso, é_ preciso déeadas ‘de
experiéncias e pesquisas. _Ho}e, sabemos rnuato pouco Ii reapfllfl
dos métodos para melhorra dos goslos eszéucos_e também sabe-
mos que siio inefieazes alguns dos métodos sugerldos. Temos urn
rico aeerro de fracassos. Se esta diseussiio fosse reaberta em 1976,
poderlamos, talvez, relatar com a rnesrna eonfianga nossos col'lh€-
cimentos sobre resulrados positivos.

Neste ponto, faaemos uma pausa para _reeonsid_erar o tra-
jeto are aqui desenvolvido. Como imrodugao, consider-arposdas
causas aparentes da preocupagfio genffirfllllfldfl C0111 3 P0993" ‘J5
meios de eomunicagfio em nossa sociedade. Desta maneirag 65:1-
minamos primeiro o papel social que a eles pode ser am u_ o
por sua mera existéneia e concluimos que este aspeeto_tem $1110
exagerado_ Destarte, observamos div-ersas eonsequenc1as_ decor-
renles da existéncia dos meios de comunic:-.=u;§o:_ 511? 5'-"W30 am'
buidora de status, sua fungiio de induzir a aphcaqao de nornllafi
soeiais e sua disfungao narcotiaante. Em segundo lug"-@_l1'. :11 1"
eamos as coergoes vigentes em l.lII1El estrutura do PT°PT'eda C F
comrole comereializados que pressionarn os melos de comma:
Ca§50, enquanto agéncias de eritica social e transmissflrfi
Padfoes estéticos elevados.

. , - 'alVoltamos agora ao terceiro e ultimo aspecto do paP¢£1:°§m
dos rneios de comunicagiio de massa: as p0ssibi1i_da_des _ _
uulizagaol em favor de tipos determinados de 0b_]Cf.1\l05 sociazs.
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PROPI\GI\NDA cost 0u_]1-:T1v0s soctats

Esta 1'1ltima qttt-.=.-stirs talvez interesse mais tliretamettte 1')
leitor do que as outras qtiestoes jti discutidas. Constltur para rm;
algo como que um desafio, porque poderzi fornecer os meios_tle
SC resolver D p[1[‘[[d()X_() aptlfentt? Z1 (llle “U3 Tel-etllllns illltcllfif.

mente: 0 paradoxo decorrente do pressuposto, seguntlo o qu,-1]
a signilicagiio da mera existéneia dos moms do comunncagfio tam
sido exagerada, bem como as ttuiltiplas intltcagdes do que t'SIt1'3
meios exercem, de fato, inlluéncia eletira sobre seus pfihliros.

Quais silo as condigoes para a utiliaaeilo eletiva dos tneios
de cotiiuniracfio um prol da chamatla "propagantla com objetivos
soeiais" por t3)teIT1])lO, a promoeao da integragfio racial, de re-
formas educacionais ou de atitudes positis-as em relagfio ao tra-
balho organizado? As pesquisas indicam, devem ser cumpridas
pelo menos uma ou rnais dentre as trés contliqiies abaixo, se esta
propaganda pretende ser elicaz. Esttts gondieoes podem ser eon-
ceituadas rapidarnente como: l) monopoliaagfio; 2) canalizagao
ao inrés do mudanga de valores basicos, e 3) eontato pessoal
suplernentar. Carla uma destas condigoes merece ser discutida.

llfonopolizagfio

Esta situagao se coneretiaa quando niio se manilesta qual-
quer oposigiio critical na esfera dos meios de comunieagfio no que
toncerne it difusfio de vaiores, politicos on imugens ptiblieas.
Vale dizer que a monopolizagiio desses meios ocorre na falta de
uma contrapropagantla.

Neste sentido restrito, essa monopolizaeilo pode ser entou-
trada em tlirersas circunstancias. E claro, trata-se do uma carae-
teristiea da estrutura politica de uma sociedade autoritziria, onde
o acesso a esses meios entontra-se totalrnente bloqueatlo ans qllt!
se opoem :11 ideologia oficial. Algumas proras sugerem que este
monopélio teve terta eficricia ao permitir que os nazistas man-
twessem o povo alemiio sob controle.

_ Situagoes idéntieas, entretanto, sfio aleangadas em otllffli
ststenlas sociais. Durante a guerra, o governo norte-americano
uttlizou o rzidio com sucesso para promover e manter a atitlldfi
de tdentifieagfio com o eslorgo de guerra. A eiicacia desses 65-
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{EH05 do construgao moral expltca-se, em larga medida, pela
auséncia quase completa de contrapropag-ands

Situagfies SE11?-‘lhanlcs 3P31_"3‘3@f_" no mundo da propaganda
cornercial. _Os rnetos de comunicagao cr_1am ldolos populm-¢5_ A5
imagens publteas tie uma arttsta de fildlfl, Kate Smith por exem-
Plo, deserevem-no toms uma II'lUlll;l*E‘I" dotatla tle comprggmfjo int-
guglével para _fQI" "5 emails mu eres norte-amencanas, pmfun-
dnmgnlfi identtfteatla rum homens e_mulheres t.‘omuns_ mmq um
guia espirituail, pm litler, um patrtota, culas idéias a respeito
(143 assuntos publtcos devem ser levadas a sérto. Assouadas as vir-
rudes arnerieanas essenelfllfi, H5 "I1?-lg<"1‘I1$ pilbllras de Kate Smith
nfig estao sujeltas, tle rnodoalgum. a uma contrapropaganda.
Este fato nao sigrtilioa caréncta de competidores no rnereado da
Pmpaganda radloldntca. Nenhum deles, todavta, se dispdc a
diseutir o que ela altrrnou. Destarte, uma artist-a de radio.
solteira, com uma renda anual de rnilhoes de dolares, pode ser
visualizada por milhoes de rnulheres oorte-arnericanas através da
imagem de urna eslorgada mamiie, que ronhere a formula para
dirigir a vida corn quinze mil ddlares por ano.

Esta espécie de imagem do idolo popular teria uma acei-
tagiio bem menor se estivesse sujeita it cont:-apropaganda. Tal
neutralizagiio ocorre no caso das campanhas eleitorais de repu-
blieanos e democratas. De urn modo geral, um estudo rerente
ja o dernonstrou, a propaganda desenvolvida por cada urn dos
partidos neutraliza o efeito da propaganda eoncorrcnte. 56
ambos os partidos desistissem inteiramente de promover suas
campanhas através dos rneios de tonluriicagiio, é bastante pro-
vavel que o efeito liquido seria a reprodtigao da atual (ll5ll'l-
buigiio de votos.

Este padrfio geral foi descrito por Keneth Burke em sua
obra Attitudes Towards History, na qual Hlirma que “-~- 05
homens de negoeio competent entre si tentartto enoltecer sud
Pflilpria marcodorio de formamais persuasiva que seus concor-
rentes, ao passo que 05 politicos competent tlilamando a oposzgfio.
Quando se soma tudo isso, ehega-se a um total de louvor absoluto
pelos negoeios e a urn total de difamaqfio absoluta na polittca .

Na medida em que a propaganda polltica di1_0P°5_l§5°-
waves dos meios de comunieagao, permite um equillbrto, 0
elelto eoncreto é negligenciavel. A ntonopolil-‘<1§5° lfnwal liq‘
Ineios de eomunicagfio, em prol de deterrninados oblcflws locum
devera, eontudo, produzir efeitos vislvcis sobre os p11b11¢°$-
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Conalizagéio

A cron§a prodominanto no onormo podor dos rnoios do cg.
munioar;_I1o paroco rosultar _do éxnos concrotos da _propag;mda
monopolistica on da publicidado. passagom da ohcacia publj.
cilaria, ontrotanto, s suposta ofloacsa _da ‘propaganda, mm
objotivo do consolidar atitudos tradnclonals o lnflulr no compo;-..
Lamonlo pessoal, é indofonsavol o porlgosa. A pl.1bliCid3d¢ é
[ipigamcntc oriomada no sontido da canallzagao do padroes do
comporlamonto o do atitudos pré-oxistontos. Em goral, nfio pm.
cura incutir novas atitudos ou criar padrfios do comportamonto
n0\‘0s o significativos. “A publicidado funciona" porquo lida
com uma simples simagao psicolégica. Para os norlo-amoricanos
socializados no uso da oscova do dontos, pouco importa qua] 3
marca do oscova quo usam. Uma voz ostabolocido o padrao goral
do cornportamonto ou a atitudo gonérica, podorfio sor canalizados
om uma ou outra dirogiio. A rosisténcia é minima. A propa-
ganda do rnassa onfroma, contudo, uma situagfio mais comploxa.
Podora lutar por objotivos quo ontrom om conflito corn atitudos
arraigadas; o o sucosso da publicidado so podora acontuar os
fracassos da propaganda. Assim, paroco pouco oficaz grand:
parto da propaganda atual, cuja finalidado consisto om abolir
proconconos étnncos o racials rnuito profundos.

Dosta manoira, os moios do comunicagiio tom sido ofotiva-
monto usados no sonudo do canahzar atitudos basicas, havondo,
omrotanto, poucas provas do quo tonham oonsoguido trans-
formé-las.

Suplomentagfio

' A propaganda om massa, som finalidados do tipo monopo-
lisuco on canalrzador podo, assim mos-mo atuar do rnodo oficaz,
quando prooncho uma torcoira condigiio: a suplomontagiio através
do contatos possoais_

Um oaomplo ilustrara a influéncia rociproca ontro os mfiifli
dfl Cflmlmlcagiio o as influénoias na osfora possoal. So oxami-
narmos com atongiio o aparonto éxizo propagandistico aloangadfl
hf,‘ a_l§“"5 3"“ Pelo Pildrfi Coughlin [agitador politico do oxtroma
duolta no final da década do 30, nos ELM], sou sucosso nfio parocfl
consoqiiéncia do contoddo voiculado om sous programas do radi0-
Rosultou muito rnais da combiHH§50 (ls? 81135 palcstras contrali-
lad” dfl Propaganda com a agfio desonvolvida por organiIfl§5“
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lot;-‘is muito (lIlllE1£ll(lHS: quo as-sunnam o oncargo do promovor
wnf€l.@n¢j;1s do (..oughhn ‘com sous ‘m@mb_|~.¢;f5, sogurdas do dis-
wssgcb ¢_-Hm; todos a rospolto das Idéxas SOCIIIIS por olo Exprossa5_
A wnj1,g;|;;fio do um foco central do propaganda (as doc1;11~a§<*,¢;
dc Qouglilin om uma rodo_nar1o.naI do onussoras), alrado A dis.
n,ibu;§;m coordonada do Jornals o panflotos, com discussoos
(]1‘gElIliZE1l'.1flS- nas dworsas cidados, mpblllzando poquonos g1‘I_|p()g
(lg adoptos - os_to oomploxo do agao rocrproca, omols-ondo os
mgigs do conrumcagao o rolagoos possoals, provou sor capaz do
alcangar éxito surproondonto.

Estl_l(li050S do I'I1U\'iI1lE?l1IOS do massa chogaram a ropudiar
3 wngepqfio do quo a propaganda om rnassa, ola mosma, servo
para criar on xnzultor osso upo do movimonto. O nazismo n;-.'io
atingiu sou rapldo mornonto do hogomonm através do conlrolo
dos moios do co111un1ca§i'io_ Estos dosomponharam um papol
auxiliar, complomonlando o uso da violonoia organizada, a dis-
tribuigfifl do prémios por conformismo o os contros organizados
do doulrinagiio local. A Unifio Soviética tarnbém utilizou, om
larga oscala. os moios do _con1unicagao para doutrinar populagoos
gigzlntosczss com idoologlas apropr1adas._ Os organlzadoros, to—
davia, logo so dorarn coma do quo os molos do comumcagfio niio
oslavaln Lonsoguindo, om sua agfio isolada, alcanqar 05 rosullados
dosojados. "Barracas do loitura" o “ostagoos do radio" maminham
locais do onconlro, ondo grupos do cidadiios osiavam suj_o1tos in
aqiio dos moios do conmnicagao. As 55.{}0(_‘l_salas do lolurra o
clubos, quo lorani surgindo até 1933, possibllltaram :3 olllo 1doo-
logica local inculir nos loiloros popularos o contoddo daqudo
quo liam. A rolalira oscassoz do aparolhos do radio [avorocou
audigoos rolotivas o discussoos om grupo subno o quo antos SE
ouura.

Nostos casos, o comploxo do porsuasao om Inassa incluill 0
rontato pessoal om organizagfos locais como urn 1nst_rumon_lo
L10IIlplC’I11L‘I1[;1l' dos rnoios do comunicagiio. A roagiio prwada 1n-
dividual aos matoriais aprosontados por sou intorlnédlo fol con-
sidolada inadoquada o incapaz do transiormar o.comato com
R Propaganda om ulna oficacia da mosma. Ern sociodados romo
i1_ nossa, om quo o padrfio do burooratizagfio amda _nao_so lorno:
[£10 ponolranto ou, polo monos, tiio nitidamonto cnstalizado, ost_
‘"°ml“i°‘*'iidU quo os moios do cornunicagiio so inoslram mals oh-
Cilfifb quando assoriados a conuos locais do conlalo po55OB1-

Divorsos [atoros contribuom para a oficacia acontuada dfifilfl
.- . . _ . ‘ oto.|“"§~l0 dos moxos do conmnlcagao com o L011!-MO PC5503] (hr
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Nosto sontido. discussoos locais sorvom para roforgar o contofido
da propaganda om niassa. Esta mriniia confirmagfio produz um
"oloito roiioi-aii\o". E111 sogundo lugar, os nioios do coiniinicagfig
ccnirais {aciliiam .1 larofa do organizador local, o as qiialificagigs
pcssoais oxigidas a ossos luncionzirios siibaliornos nfio procisam
5.5-; muiw ]‘ig[)]'(}53$ no caso do um rnovimonto popular. Essog
[uncionarios nfio rem nocossidado, olos mosmos, do cornproondor
o conioiido da propaganila, sondo aponas obrigados a fazor com
quo o ouvinio potoncial sinionizo a ostagfio do radio om quo a
d uirina osla sondo iransmiiida. Em torcoiro lugar, a prosongao
do urn noprosonlanio do l‘Ilfl\'ilI1£?I]l0 om uma cadoia nacional do
omissoras, on a mongfio do son nomo na impronsa do pals, vom
sinibolizar :1 log-iiimidado o a significaqiio do movirnonio, Nao
so irala do urn oniproondinionto inconscqiionto o do pouco al-
canco. Como ja \'il110's, os moios do comiinicagao atribuorn status,
o o prostigio do niosimonio nacional rofloio-so por sua voz sobre
o das células locais. consolidando, dosta forina, as docisijos pro-
s-isorias do sous mombros. Nosio arranjo oncadoado, o organi-
zador local assogura uina audiéncia para o lociitor nacional,
onquanlo osto logiiima o prostfgio do prinioiro.

E-.51: rosumo sucinto das siiuagoos, om quo os moios do co-
municagao do rnassa alcangam sou ofoito inziximo do propaganda,
osrlaiocora a aparonto contradigao surgida no inicio do nossa
discussiio. Essos nroios so inostram mais oficazos quando oporam
om ostado do virtual "monopdlio psicologico" ou quando o obje-
iiso consislo muito mais orn canalizar do quo om modificar ari-
ludos basicas, oii omiio, quahdo atuani aliados a coniatos possoais.

Esias irés c'0ndic;G€5, omroianio, silo raramonto proonchida
om conjunlo, no caso da propaganda om prol do objotivos sociais.
Em goral, as quosioos sociais basicas oxigom mais do quo uma
simplos carializagiio do atiiirdos prooxistonios. Envolroin mu-
danqas substanciais do atitudos o comportarnonto. Afinal, é claro,
a iniima colaboragao dossos moius com coniros localinonto orga-
nizados, do moldo a possibiliiar contatos possoais, ocorrou pouflfli
vozos, no caso do grupos omponhados om uma rnudanga. social
planojada. Tais programas sao niuiio dispondiososz o, por oats!
molivo, quaso nuiica ossos grupos dispécm dos arnplos i1i'i‘llI‘5°'5
nocossarios para osso tipo do programa. Os chamados g1'up05 dc
vanguarda, siiuados as margons da estrutura do podor, nfio plai-
suoni, via do rogra, os vultosos rociirsos [iriancoiros quo ostflfl
ao alcanco da uolos grupos "folizos", quo doiéin ofouvamonio 05

podor.r on lros do
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Em corisoquoncia dossa triplicolsiriiagao, o papol atual (105
“mics dc gorniinicliaqao onlcontra-so irnitado a prolalornas smiais

-féflcgs, alorn 1 o quo cssos moms nao parocom dispor do granJeri _ .
he Podgr social a olos comurnonto atribuido.

Adam,-;i5,_ condo orn vista a organizagao vigonto da proprie-

dado ocondrnica o do conirulo d_os moios do comunicagao, elm
corn atuado no sonrido do consolidar a osn-iiriira do nossa socio-dada A t;-mp‘;-os'a organizada doiém, praticainonto, um "mono.
Pélio psicolégico virtual dos_moios do cornunicagao. Os comor.
ciais radiofomcos o os _ariuncios na impronsa osiiio bzi-_=,¢a¢]@$ no
chamadq sistoma do livro omprosa. Do oiitro lado. o mundg

' ito mars inlorossado om Lflfifllilflf do quo omcomorcial osta mu
gfotuar rnudangas radicais nas auiudos basicas; procura Ilpenas
estiflllllaf proforéncias por uma dotorminada rriarca do Pr0du[0_
()5 contatos possoais com aquolos quo foram socializados om
H0553 ouliura sC1'\'€I‘l1, sobrotudo, para roforgar os padroos gulm.
rais doininantos.

Em sunia. as mosinas coniliqoos quo pormirom :1 mfixima
oficzicia dos inoios do coniunicacao do ma-ssa, ao inrés do pro-
iiciarom qiiaisquor mudancas, auxiliam na maiuitongiio da pro-} .

sonto €5lLIll£l'.II':l social o cultural.


