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RESUMO

0 texto elaborado propae uma reflexio sobre as necessi

rias raizes e bases pare uma teoria sociol6gica e critica da

comunicaG o . Natural que estas raizes sejam encontradas numa

teoria radical, no sentido de it as raizes , e critica da so

ciedade, o marxisgo.

Como teoria radical e critica , o marxismo no pode ser

concebido como coisa dada, acabada; soluglo universal para

tudo e todas as questaes e duvidas. 0 puro e simples traba-

lho de exegese no pode resolver contemporgneos problemas,

dal que uma teoria sociol6gica e critica da comunicagio no

possa se satisfazer com este trabalho . Indispensivel criar a

partir dos indicios , sem du"vidas interessantes e importan-

tes, de Marx e Engels : concepgao da sociedade , noggo de ideo

logia, processo de subsunglo / subordinayao, hostilidade entre

arte e capitalismo etc. Assim o fazem , por caminhos dfspares,

Gramsci e Adorno. Deles a de outros novas contribuigaes para

uma teoria sociol6gica a critica da sociedade : hegemonia, so

ciedade civil, de um lado, e industria cultural, de outro la

do. Buscar, descobrir , reunir,contrapor , desvendar , sinteti-

.zar; estas a outras-contribuiyaes nais contempor $neas: eis o
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projeto de trabalho por uma teoria sociologica da comunica

Fenomeno expansivo e tentacular, os meios de

comunicapao aparecem como elementos inseparaveis da

sociedade contemporanea e, ao mesmo tempo, apontam

para a sua novidade. Novas tambem e simultaneas sao

as tentativas de interpretapao e/ou legitimapao des

tes meios de comunicapao.

Dal, levar a serio uma teoria sociologica da

comunicapao deve significar pensa-la em processo,em

constituipao, em constante auto-reflexao; obrigato-

riamente aberta a todo o instante e em todos os seus
espapos a critica. Uma critica sempre radical que

deve comegar pelo questionamento da,propria nopao

de comunicapao, quando se ester pensando em meios de

'comunicapao.

Natural que se busquem na teoria pensada

construida como uma critica da economia politica,co

mo uma critica geral da sociedade capitalista, ele

mentos mesmo embrionarios que possam, ao menos, ser

vir como inspirapao/indicapao para uma teoria criti

ca dos meios e da comunicapao. Sugere--se aqui que

numa teoria critica geral da sociedade capitalista,

na qual o fenomeno se constitui e se expressa tipica

mente ou ate especificamente, encontram-se recessa-

riamente elementos embrionarios e ate mais desenvol

vidos, em particular nos desdobramentos teoricos des

sa critica social, que sejam significativos para uma

teoria sociologica da comunicapao. Tal premissa sus

tenta a investigapao proposta, entendida e definida,

entretanto, para alem do simples trabalho de exege-

se. Antes se pretende, com a procura de sinais in

dicativos, desenvolve-los e confronts-los com ou-

tros elementos tambem constituldos numa tradipao mar

xista/critica ou em outras com nuances e inspiragoes

inaquela tradigao.

Recorrer a esta tradipao critica significa,

antes de mais nada, assimilar sua conceppao do mun

do social (e em particular da sociedade capitalis

ta): uma totalidade articulada onde se interpene-

tram infra e supraestrutura imbricadas e em movimen
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to atraves da luta de classesl . !Significa igualmen-

te e de imediato assimilar a categoria ideologia cc

mo imprescindivel e constitutiva de uma teoria so-

ciologica da comunicacao2 . Ja Marx, depois, de es-

crever sobre imprensa na "Gazeta Renana" sem recor-

rer a nocao de ideologia, trabalha, em textos poste

riores e passagens explicitas sobre jornalismo, com

uma concepgao primeira de ideologia, quando bu^ca

articular posigoes de jornais e grupos sociais es-

pecificos detentores de meios de comunicacao3.A ana

lise torna-se mais concreta ao se explicitar essa

determinagao. A "descoberta" do elemento ideologia,

pensada nesta primeira acepgao de componente supra-

estrutural,funda a base da escolha politica de Marx

do jornal - "Nova Gazeta Renana" - como seu principal meio

de intervencao na conjuntura alema das revolucoes de 18484.

A categoria ideologia passa, deste modo, a

ser determinagao essencial nos estudos de comunica-

gao de raiz critica. Mas de maneira alguma resumem-

se neste elemento, sem duvida essencial, as indica

toes contidas nestes autores (Marx e Engels). Eles

assinalam, numa leitura abrangente e ao apontarem a

tendencia a mercantilizagao dos produtos e da forga

de trabalho, tambem a mercantilizagao dos produtos

simbolicos (culturais), constituidos como objetiva-

goes e mediados pela organizagao da produgao simboi-

lica. E nao so indicam a mercantilizagao dos produ-

tos culturais; paralelamente, passo a passo,anotam,

pelo menos em um campo cultural particular - a pro

dugao artistica -, a incompatibilidade da logica da

equivalencia, principio basico dos valores de troca

e logo da mercantilizagao, com a logica artistica,_

que tem como elemento essencial a qualidade e nao a

quantidade, o equivalente. A necessaria incompatibi

lidade/hostilidade parece estar no fundo mesmo de

formulacoes contemporaneas, inseridas numa tradigao

inspirada no marxismo, que procuram dar conta da mo

derna produgao mercantil de bens simbolicos5.

Ao buscar elementos para uma teoria sociolo-

gica da comunicagao deve-se refazer o movimento que

leva Marx da mercadoria ao capital, da circulacao a

produgao. Tambem com relagao aos bens simbolicos faz

sentido (e importante sentido) a sua indicagao da

produgao como momento determinante. Aqui temos ou-
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tra determinacao distintiva e fundamental para uma

teoria sociologica da comudicagao, o privilegiamen-

to da esfera,da produgao como esfera explicativa do
fen8meno da comunicagaob. 4 preciso, no entanto, it
alem e ainda sob as indicagoes embrionarias de Marx.
Analisar a produgao significa, para Marx,analisar a
constituigao de modo de produzir esoecificamente ca
pitalista, ou melhor, o movimento pelo qual o proces
so de valorizagao submete transformando o processo
de trabalho7. 0 movimento dialetico de interpenetra
gao e transformagao das relagoes de produgao e for
gas produtivas, no dizer de Marx, configura dois mo
mentos nomeados subsungao formal e subsungao real
do trabalho ao capital. Com este movimento, na pro
dugao material, a subsungao formal der lugar a sub-7
sungao real, na qual nao so o trabalhador ester sub
metido formalmente (juridicamente) ao comprador de
forga de trabalho, mas tambem, como carater especi

fico, ester subordinado a condigoes de trabalho hos
tis que na.aparencia o dominam e, so mesmo tempo 'p

alienam de seu produto, agora igualmente hostil. 0

fetichismo assim a um dado da realidade e adere a

subsungao real do trabalho ao capital8. Cabe anali

sar Como tal movimento ocorre e quais seus limites

no referente a produgao simbolica. Neste caso o mo

vimento tende a se deter e nao se completar, dadas

as especificidades do produto cultural: em alguns,

qualidade; em outros, perecibilidade9 e em todos ar

ticulagao mais estreita entre produgao e criagao
Mas so nao passar ao momento da subsungao real, a

producao simbolica nao deixa de englobar-se no movi

mento do capital e com isto, apesar das resisten-

cias, num processo de subordinagao tendencialmente

sempre maior do trabalho ao capital. Tal processo,

estranhamente menosprezado, certamente constitui ou

tra determinacao essencial pars uma teoria sociolo

gica da comunicagao. Tao essencial que, escanteiada

a proposigao de associar, sem mais, comunicagao e

mensagem , tornando a comunicagao um fluido que pene

traria todos os Campos simbolicos, os quais em sua

totalidade trabalham com mensagens, indica uma apro

ximagao primeira daquilo que chamam comunicagao em

contraste com a ideia de cultura. Sugere-se comuni

Universitas . Cultura. Salvador (35): 27-37, jan./mar. 1986



31

cacao como espago ( s) da cu ura mais subordinado(s)

a produgao capitalista , implicando em mais transfor

mado ( s) e proximos ( s).4 sua forma especifica de

produgao . e de logica mercantil. A determinagao bass

ca da distingao cultura e comunicagao se di deste

modo, numa primeira instancia , pelo grau de subsun-

gao desta produgao de bens simbolicos ao capital10.

0 trabalho que ja vem sendu realizado sobre

esse topico especifico permite visualizar nao somen

to a uma importancia central como tambem a necessi

dade de se aprofundarem os temas correlatos aqua le

vantados , conforme esta programado.

Certamente , por si so, a mercantilizagao dos

produtos culturais e a subsungao da producgo de bens

simbolicos ao capital no esgotam todas as determi-

nagoes economicas necessarias para uma teoria socio

logica da comunicagao. 0 papel dos meios de comuni-

cagao, via publicidade, na concorrencia de marcas

particular da sociedade capitalista monopolista, anun

ciado por Sweezzy e Baranll; a redugao do ciclo de

reprodugao do capital pelo encurtamento de seu tem

po de circulagao, tornado possivel tambem pela ou-

blicidade e outros mecanismos com a "obsolescencia

planejada" e, enfim, de modo abrangente, a articula

gao economica estreita entre meios e capitalismo mo

nopolista , para apontar alguns topicos, sao determi

nagoes e relagoes a serem analisadas e incorporadas

por esta teoria sociologica da comunicagao.

Indo adiante , e alem de Marx e Engels,uma teo

ria sociologica da comunicagao deve absorver tam-

bem as determinagoes especificamente politicas da

moderna sociedade capitalista monopolista. Neste mo

mento Gramsci aparece como autor marxista que maior

contribuigao pode dar a esta teoria sociologica.Pen

sa-se neste instante na sua teoria de ampliagao do

Estado no ocidente, pela qual o Estado nao e so so

ciedade politica/ aparelho coercitivo como acontece

(u), no limite, no oriente, mas o Estado passa a ser

sociedade politica mais sociedade civil/ aparelho pri

vado de hegemonia . Diferente das sociedades capita

listas do s^culo XIX, quando o poder concentra-se

no Estado e a sociedade civil se constitui de puras

relagoes economicas e seus interesses expressos de
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forma mais imediata, a sociedade civil no capitalis

mo moderno e democratico, tambem aqui no sentido grams

ciano de predominio da utilizagao do consenso sobre

a coerpao, constitui-se de um numero grande e diver

so de organizagoes e aparelhos, resultantes das in

tensas lutas de classe. A sociedade civil, entendi

da desta maneira, aparece como base material para

os modernos aparelhos privados de hegemonia ou como

vinha-se nomeando ate o presente: meios de comunica

gao. Gramsci formula, em linhas bastante genericas,

esta determinagao politica indispensavel a uma teo

ria sociologica da comunicapao, a uma visao no eco

nomicista desta e sua nogao de hegemonia, sem duvi

das, deve ocupar lugar destacado nas analises da co

municagao no mundo contemporaneo12.

A categoria hegemonia, sem mais, remete a de

ideologia. Por este movimento retornamos a Marx. 0

simples alinhavar as contribuigoes de teoricos mar

xistas para uma sociologia da comunicapao e clara-

mente insuficiente. 0 movimento de constante aproxi

mapao, de interpenetrapao das categorias, articulando

determinagoes, aparece como indispensavel para a in

terpretapao do processo de comunicapao e dos seus

meios nas sociedades complexas, entendida esta ana

use como construgao de uma totalidade concreta per,

sada13. Se se retem isoladamente a nogao de hegemo

nia, a analise pode se radicar numa perigosa visao

de vertente politicista e, para la das rotulagoes

ligeiras, acontece um afastamento entre as condigoes

concretas e bastante complexas da construgao da he

gemonia e a analise, recaindo esta em formulas abs-

tratas e por vezes sedutoras. Para satisfazer esta

exigencia - a de conhecer e precisar as condigoes con

cretas/contemporaneas da produgao de hegemonia - a

interpenetragao das categorias hegemonia e subsun-

gao da produgao de bens simbolicos ao capital, numa

complexa articulagdo, torna-se exigencia mesma da

analise. A transformagao dos meios de produgao sim

bolica - ou "meios de comunicapao" - e do trabalho,

tanto material., quanto intelectual vinculado a es-

tes meios, num sentido tendencial de subordinagao

ao capital faz que, mesmo nao atingido o momento de

subsungao real, alcangado na produgao material, o

Universitas . Cultura. Salvador (35): 27-37, jan./mar. 1986



3$

trabalho e suas condigoes tornem-se aproximados da-

queles imperantes na produgao material , por um con

tinuado e nao linear processo de desqualificagao do

trabalho e qualificagao do capital, compreendida ai

qualificagao como englobando um complicado entrela-

gamento do decidir/criar/saber/.fazer. E como e-$te

processo implica em transposigao , como assinz Marx.

de qualificagoes, da forga produtiva, tem-se que ao

capital e dado maior controle. Como contrapartida

resta ao trabalho organizar-se coietivamente, lutan

do contra a desqualificagao ( e perda de controle),

inerentes ao processo capitalista de trabalho, nao

com a vista no passado, mas lutando pela superagao

das atuais condigoes, pelo novo controle dos homens

sobre suas condigoes de trabalho, invertendo o pro

cesso capitalista da inversao14. Sucintamente esta

transformagao da produgao de bens simbolicos,embrio

naria no tempo de Gramsci, recoloca em termos bas-

tante complexos a questao da hegemonia. Pensa-la da

forma tradicional e hoje refletir de forma unilate

ral.

Ocupar-se analiticamente com os meios,ou me

lhor com a comunicagao e os meios de produgao simbo

lica, nao parece ter sido preocupagao consideravel

e relevante entre os marxistas. Uma parcial atengao

denuncia, na maioria das vezes, o vies da pratica,

da utilizagao sem mais.

Mesmo o marxismo ocidental,caracterizado por

trabalhar temas supraestruturais e especialmente fi

losoficos e ideologicos, nao se movimenta neste es-

pago circunscritol5. A excegao significativi nao de

veria propriamente ser chamada marxista, sem mais.

Sugestivo a Escola de Frankfurt surgir como excegao,

dada a sua nao filiagao direta ao marxismo . De qual

quer forma e nesta Escola e especialmente em Adorno

que um atento exame do tema desenvolve-se, atraves

dos escritos sobre a industria cultural16. Retoman

do questoes de inspiragao marxista ou abrindo novos

problemas, tendo sempre como fundo a ferida facista,

Adorno aparece sem duvida como aquele que mais se

aproximou do quadro de preocupagoes de que trata o

presente texto. Temas como o da mercantilizagao da

produgao cultural, da investida da logica do equiva
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lente sobre a logica propria e particular da cria-

gao cultural, nomeadas no sistema da industria cul

tural e associados a enfase analitica na esfera da

produgao, parecem descender, atraves de uma irvore

genealogica, as vezes bastante hibrida, daquelas for

mulagoes de Marx e Engels apresentadas nos momentos

iniciais deste texto. Mas Adorno certamente vai alem:

ele pensa os meios tendencialmente articulados num

sistema convergente e inserido no sistema ampliado

capitalista; ele anuncia criticamente varios dos me

canismos proprios de funcionamento desta industria

cultural na analise da imbricagao dos seus polos,in

dustria e cultura. Uma vez mais o confronto critico

deve ser a base da analise do relacionamento entre

as indicacoes e contribuigoes passadas examinadas

e as exigencias do texto que agora se constroi.Isto

e o refletir movimentando-se em um quadro similar a

este, mas em perspectiva mais abrangente e penetran

te, constroi, enfim, este projeto de trabalho.

NOTAS

1 A construgAo deste texto e a identificagao das contribuigoes de

Marx e Engels a uma teoria sociologica da comunicagao resulta, em boa medi-

da, da leitura e analise dos textos indicados nas Refer"encias Bibliografi

cas, deles proprios e de outros autores.

2 Isto esta textualmente sugerido por Cohn, Gabriel.Sociologia da

comunicagao, teoria e ideologia. Sao Paulo, Pioneira, 1972. Ver ainda sobre

esta relagau: Miranda, Orlando. Tio Patinhas e os mitos da comunicagao. Sao

Paulo,Summus, 1976.

3 Exemplo disto sbo os artigos escritos por Marx sobre os deba

tes acerca da liberdade de imprensa na Alemanha . Cf. Marx, K. A liberdade de

imprensa.

4 Tal escolha politica esta sugerida no livro de Fernando Claudin.

Consultar tambem o artigo de Engels, Marx e a "Nova Gazeta Renana".

5 Adolfo Sanchez Vasquez aponta e analisa a concepgao da hostilida

de entre arte e capitalismo, presente em Marx e Engels. JA Adorno, principal

mente, e Horkheimer estao entre os poucos autores contemporaneos que buscam

desenvolver esta interessante concepgao.

6Aqui novamente as teorias de Adorno sobre a industria cultural se

aproximam das ideias de Marx e buscam desenvolv R-las. Cf . Adorno,Theodor. A
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industria cultural. In: Cohn, Gabriel. Comunicagao e industria cultural.Sao

Paulo, Ed.Nacional, Ed. da USP, 1972. P.286-95. - Adorno, Theodor & Horkhei

mer, Max. `A industria cultural: o iluminismo como mistificagao de massas.In

Lima, Luiz Costa. Teoria da cultura de massas. Rio de Janeiro, Saga, 1969.

p.157-202.

7 A1em dos tr"es textos do Marx maduro, e do texto de Napoleoni,

sao contribuigoes significativas Para a analise desta questao os seguintes

trabalhos: Braverman, Harry. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro,

Zahar, 1977. - Labour Process Group (Brighton). The capitalist labour pro-

cess. Capital & Class, London, (1), Spring, 1977 . - Gorz, Andre. Divisao so

cial do trabalho e modo capitalista de produgao. Porto, Escorpiao, 1976 . -

Weil, Simone. A condigao operaria e outros estudos sobre a opressao. Rio de

Janeiro, Paz e Terra, 1976.

8 Para clarear nosso entendimento de todo este complexo e funda-

mental processo de transposigao, subsungao e fetichizagao do real,desenvolve

nos um estudo/trabalho anterior a este texto: Rubim, A.A.C. 0 mundo do capi

tal: relagbes sociais e forgas produtivas (apontamentos). Sao Paulo, 1982.

80p. inedito. Sobre o fetichismo, ver Rubin, Isaak.

9 Sobre o carater perecivel do produto/mercadoria informagao, con-

sultan Toussaint, Nadine. A economia da informagao. Rio de Janeiro, Zahar,

1979.

10 Tentamos analisar as especificidades da subsungao dos bens sim-

bdlicos em texto preliminar a este trabalho. Cf. Rubin, A.A.C. Marx e a comu

nicagao : a subsungAo da produgao de bens simbolicos as capital. Comunicagao

& Politico, Rio de Janeiro, Paz e Terra, Centro Brasileiro de Estudos Lati-

no-Americanos, (2): 43-50, jun./set. 1983. Em outro artigo buscamos analisar

as relagbes de Marx con o Jornalismo: Id. Marx e o jornalismo (reflexbes a

partir do livro "A liberdade de imprensa"). Comunicagao & Politica, Rio de

Janeiro, Pat e Terra, Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, (2):

144-9, mar./main 1983.

11 Baran, Paul & Sweezy, Paul. Capitalismo monopolista. Rio de Ja

neiro, Zahar, 1974.

12 As concepgbes de Gramsci sao trabalhadas a partir dos seguintes

textos: Gramsci, Antonio. A formagao dos intelectuais. Vendas Novas, M. Ro-

drigues Xavier, 1972. - Id. Obras escolhidas. Lisboa, Estampa, 1974. - Cou

tinho, Carlos Nelson. Gramsci Porto Alegre, L&PM, 1981. - Gruppi, Luciano.

0 conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro, Graal, 1978.

13 Cf. Kosik, Karel.

14 Sobre o processo capitalista da inversao , consultar Napoleoni.
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15 Cf. Anderson, Perry. Consideracoes sobre o maricismo ocidental.

Porto, Afrontamento, s.d.

16 Em particular, on textos de Theodor Adorno e Max Horkheimer.
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RESUME

Le texte elabore propose une reflexion our les necessaires racines

et bases pour une theorie sociologique et critique de la communication.Il est
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tout a fait naturel que ces racines soient trouvees dans une theorie radica-

le, - dans le sens d'aller jusqu ' au racines , et critique de la societe, le

marxisme . En tout que theorie radicale et critique, le marxisme ne peut pas

"etre conyu comme chose complete, donnee use fois pour toutes; solution uni-

versel de tout et de toutes les questions et doutes . Le pur et simple tra-

vail d ' exegese ne suffit pas a resoudre des problemes contemporains, c'est

pourquoi use theorie sociologique et critique de la communication ne puisse

pas se satisfaire de ce travail. I1 est indispensable de crier a partir des

indices, sans doute interessants et importants, de Marx et Engels:conception

de la societe, notion d'ideologie, proces de subsuntion / subordination, hos

tilite entre art et capitalisme, etc. Ainsi le font, par des chemins divers,

Gramsci et Adorno. Eux, parmi d'outres, ont fait des nouvelles contributions

pour one theorie sociologique et critique de Is societe: Hegemonie, societe

civile, d'un cote, et industrie culturel, d'un outre. Rechercher, decouvrir,

reunir, oposer, devoiler, syntetiser; celles-ci et d'outres contributions

plus contemporeines: voice le projet de travail pour use theorie sociologi-

que de la communication.
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