
Boletim Gaúcho de Geografia
http://seer.ufrgs.br/bgg

Publicado por

Associação dos Geógrafos Brasileiros

Informações Adicionais 
Email: portoalegre@agb.org.br 

Políticas: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/editorialPolicies#openAccessPolicy 
Submissão: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#onlineSubmissions 

Diretrizes: http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#authorGuidelines

Data de publicação - jul., 2002
Associação Brasileira de Geógrafos, Seção Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E CULTURA
Paul Claval

Boletim Gaúcho de Geografia, 28: 179-194, jul., 2002.

Versão online disponível em:
http://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/40066/26498

Portal de Periódicos



TECNOLOGIAS DA 
COMUNICACAo E CULTURA 

Resumo 

Paul Claval· 

o artigo trata das rela~6es entre a tecnologia da comunica~ao e a cultura 

numa perspectiva geognifica. Aborda as no~6es fundamentais no dominio da 

comunica~ao e seu papel na organiza~ao do espa~o. A seguir. discute 0 conteudo 

das mensagens e sua significa~ao geognifica. Uma terceira se~ao trata mais 

especificamente da influencia da comunica~ao sobre as formas da cultura. Por fim. 

a quarta se~ao tambem apresenta uma analise da influencia da comunica~ao. 

sobre as empresas e a cultura econ6mica. 

Palavras-chave: Comunica~ao. Cultura. lnforma~ao 

Abstract 

This paper deals with the relations between communication technologies and 

culture in a geographic perspective. The fundamental notions of the communication 

domain and its role in the organization of space are discussed . Then. the content of 

the messages and its geographical significance are presented. The third part deals 

more specifically with the influence of communication on the differen t forms of 

culture . To close. the fourth part presents an analysis of the influence of 

communication on companies and economic culture . 
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1. Informa~iio. comunica~io e organiza~io do espa~o 

a. Injonnar;ao e comunicar;ao 

A vida human a depende da aquisir,;ao permanente de informar,;oes sobre 0 

meio ambiente e a sociedade. Todas as decisoes tomadas pelos homens dependem 
do conhecimento do que os circundam. 

As informar,;oes recolhidas sofrem urn tratamento: triagem, classificar,;ao, 
conceitualizar,;ao, estruturar,;ao segundo criterios 16gicos e, muitas vezes, 
compressao. Na fase seguinte, elas servem para fazer escolhas e tomar decisoes, 
sao armazenadas em mem6rias ou sao difundidas. 

Comunicar e transrnitir informar,;oes entre parceiros. A comunicar,;ao e sempre 
uma operar,;ao complexa. Ela implica em: (1) pelo menos dois parceiros - 0 emissor, 
ou os ernissores, e 0 recebedor, ou os recebedores -; (2) sistemas e tecnologias de 
codificar,;ao e decodificar,;ao; (3) suportes da informar,;ao (vibrar,;oes sonoras, 6pticas, 
eletricas ou eletromagneticas, papel); e (4) urn meio de transrnissao (0 ar para as 
vibrar,;oes sonoras, 6pticas ou hertzianas) ou uma linha (para as vibrar,;oes eletricas 
ou eletromagneticas e tambem para as vibrar,;oes 6pticas, no caso das fibras 6pticas). 

A transmissao de informar,;oes supoe uma operar,;ao preliminar: a sua 
codifical,;ao, porque 0 meio ou a linha que serve para a transmissao implica 0 usa de 
c6digos especificos (vibral,;oes sonoras para a comunical,;ao oral; vibral,;oes eletricas, 
eletromagneticas ou 6pticas para as rnidias modernas de comunical,;ao, etc); do 
mesmo modo como 0 parceiro que recebe as informal,;oes efetua simetricamente a 
decodifical,;ao das mensagens. 

Ate a invenl,;ao da escrita, nao existiam mem6rias externas, objetivas. A 
cadeia informativa recaia totalmente sobre as capacidades de memorizal,;ao dos 
seus membros. Hoje, a variedade das mem6rias objetivas e cada dia maior: textos, 
desenhos, pinturas, fotografias, filmes, graval,;oes diversas. A relal,;ao entre os 
grupos humanos e a informal,;ao mudou completamente. 

Todas as operal,;oes de tratamento de informal,;oes antes e depois do processo 
da comunical,;ao se desenvolviam tradicionalmente nas mentes dos parceiros. 
Hoje, esse trabalho e aliviado gral,;as ao computador. 

As tecnologias modernas da comunical,;ao diferem muito conforme: (1) 0 

meio ou as linhas de transmissao utilizadas, (2) a velocidade dos processos de 
codifical,;ao ou decodifical,;ao e (3) a capacidade de transmissao (baixa para 0 fio 
telegrafico tradicional, alta para os cabos modernos e a fibra 6ptica). 

b. Custos de comunicar;ao e estruturar;ao do espar;o 

Para entender a estruturar,;ao do espar,;o pel a comunicar,;ao, deve-se lembrar 
que seus custos sao resultantes de efeitos de filtragem, de uma varial,;ao espacial 
ligada ao papel da distancia e de uma hierarquizar,;ao das redes que reduz 0 

prer,;o da comutar,;ao entre os parceiros. 
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Custos iniciais e finais e eJeitos de filtragem 

Antes de se transferir informar;:6es, e necessario efetuar operar;:6es de 
codificar,;ao. Na chegada, tambem e necessario decodificar as mensagens. Uma 
parte da informar,;ao se perde. 

A perda da informar,;ao durante a codificar,;ao e a decodificar,;ao nao depende 
da distancia entre os parceiros: e urn efeito da filtragem. Ela depende do c6digo 
que cada suporte de comunicar;:ao necessita (fig. 1). 

o efeito de flltragem e minimo no caso da comunicar,;ao direta, face a face. Esse 
tipo de comunicar,;ao utiliza vartos c6digos: 0 c6digo auditivo da palavra; 0 c6digo 
visual dos gestos e das atitudes; e, em certas circunstiincias, 0 c6digo olfativo. A 
relar;:ao face a face e, muitas vezes, uma relar,;ao simetrica, 0 que reduz a informar;:ao 
perdida pela codificar;:ao: a gente pode pedir ao interlocutor que repita suas palavras, 
ou recorrer a gestos para descobrir as coisas ou as ar;:6es representadas. 

A comunicar;:ao escrita nao tern as mesmas qualidades. Ela repousa somente 
sobre 0 suporte visual, e nao e direta. Os gestos nao sao percebidos de maneira 
global; sao apresentados como sequencias discursivas. 

A transmissao de informar;:6es sobre as praticas ou os gestos tecnicos fica 
sempre difici! atraves de urn texto escrito. A transmissao de conhecimentos cientificos, 
de regras morais, de dogmas religiosos parece, pelo contrarto, muito faci!o 

As midias modernas de comunicar,;ao (os filmes, as gravar;:6es) ou de 
telecomunicar;:ao (0 telegrafo. 0 telefone, 0 radio. a televisao) tern propriedades 
semelhantes a comunicar,;ao escrita, no caso do teIegrafo ou do telefax, 
semelhantes a comunicar;:ao oral, no caso das gravar;:6es, do telefone e do radio, 

e semelhantes a comunicar;:ao audiovisual para 0 filme e a televisao. Comparando
se 0 filme ou a televisao com a comunicar,;ao face a face, faltam naqueles somente 
a possibilidade de interpretar os cheiros e de to car os parceiros. 

Decodlflcador 

Emissor Receptor (Distancia) 

Figura 1 - Comunicar,;ao e perda da informar,;ao 

1 - Representa a perda 
de informar,;ao. 

2 - Representa 0 alcance 
limite. 
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Custos de encaminhamento, distdncia e perda de inJorma{:do 

No encaminhamento de informa\;ao, ha custos diretos (0 pre\;o da energia 
que a comunica\;ao consome; a perda da informa\;ao na linha ou no meio de 
transmissao) e custos indiretos (a amortiza\;ao dos investimentos para a 
constru\;ao de linhas). 

Como pode se ver (fig. 1). sempre existe urn desconto espacial na comuni
ca\;ao. Quando se transfere urn certo volume de informa\;ao entre dois parceiros, 
uma parte da informa\;ao se perde no meio ou na linha de transmissao. Apenas 
uma parte da informa\;ao emitida chega ao receptor. Para alem de uma certa 
distancia, toda a informa\;ao se perde durante a transferencia: existe urn alcance
limite para cada tipo de mensagem e de suporte. 

o alcance-limite da comunica\;ao face a face, do contacto, e muito baixo -
alguns metros. Nao existe urn alcance-limite para a comunica\;ao escrita, porque 
o texto constitui uma memoria externa, objetiva, que nao se deteriora quando 
viaja. As mensagens transferidas gra\;as as tecnicas de telecomunica\;oes sofrem 
de perdas nos meios ou nas linhas de transmissao, mas 0 alcance-limite e tao 
maior que funcionam amplificadores ao longo dos circuitos. 

Para superar 0 obstaculo do alcance-limite muito curto da comunica\;ao 
auditiva e visual direta, a (mica solu\;ao reSide no deslocamento dos parceiros. 
Esta e a razao da nao-separa\;ao entre os problemas da geografia da comunica\;ao 
e os problemas do transporte das pessoas. 

Custos de comuta9a.o e hierarquiza9a.O das redes 

Na comunica\;ao, a permuta entre os parceiros aparece com urn custo 
essencial. Para reduzi-Io, a estrutura de uma rede deve ser otimizada por urn 
sistema hierarquico. Para mostra-Io, e born estudar 0 caso das redes telef6nicas. 

Para ligar urn grande numero de pessoas, existem duas possibilidades (fig. 2): 
(a) ligar diretamente cada parceiro a todos os outros por linhas diretas, e dotar cada 
urn de uma central telef6nica; ou (b) ligar cada parceiro a uma central telefOnica 
linica. 

24linhas, 6 comuta~oes. 
(descentralizada, mais cara) 

7 linhas, 1 comuta~ao. 
(centralizada, mais economical 

Figura 2 - Os dois modos da estrutura~ao das linhas e de nos num sistema de comunica~ao 
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No primeiro caso e para n parceiros, necessita-se a constrw;:ao de: 

n(n-l)/2 linhas 

Isto e, de 499.500 linhas e de mil centrais telefOnicas se n = 1000 (se 'n' e igual 
a mil); no segundo caso, a constru\;ao de 'n' linhas (1000) e de uma central telefOnica. 
A vantagem da segunda solu\;ao e evidente: todas as redes telefbnicas a usam. 

Antes da inven\;ao do telefone, as comunica\;bes estabeleciam-se face a face . 
As pessoas tinham que se deslocar para encontrar os seus parceiros. A fim de 
reduzir 0 custo e a dura\;ao dos mOvimentos , a solu\;ao btima para todos consistia 
em escolher 0 mesmo lugar de encontro: a cidade para a zona rural circundante; 
o centro da cidade para os habitantes da zona urbana. 

Custos de comutat;iio e estrutura das redes 

Por causa da existencia de alcances-limites para cada tipo da comunica\;ao e 
de servi\;os, necessita-se de uma multiplicidade de lugares centrais, alem de uma 
correspondente hierarquiza\;ao. Para reduzir 0 comprimento das linhas, e melhor 
criar uma multiplicidade de centrais telefOnicas. Para ligar com uma pessoa 
residente em localidade afastada, a solu\;ao e dispor de uma central de nivel 
superior, que assegure a relal,;ao entre as centrais de nivel mais baixo. Quando 0 

territ6rio a servir e muito extenso, a (mica solul,;ao para evitar os engarrafamentos 
e atrasos telefOnicos e criar uma hierarquia de centrais telefOnicas (fig. 3). 

Sistemas hierflrquicos 

Figura 3 - Para estabelecer redes de comunicar;:ao numa area extensa: a hierarquizar;:ao 
dos nos 
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A teoria do lugar central de Walter Christaller e de August Losch fOi baseada 
sobre esse tipo de analise. Os centr~s urbanos servem para as rela90es face a 
face: dai resulta a estrutura das redes urbanas, com uma muitiplicidade de 
pequenos centr~s para os encontros cotidianos, cidades medias para satisfazer 
a procura de servi90s de frequencia semanal, metr6poles regionais para satisfazer 
a procura de servir,;os mais raros e uma capital para os servir,;os de ambito nacional. 

Progresso das tecno[ogias da comunicw;iio e evo[w;iio das redes 

A tecnologia das telecomunicar,;oes mudou muito durante os quarenta 
(tltimos anos. Nos anos cinquenta, a totalidade das opera90es de comutar,;ao 

telef6nicas permanecia manual. Duas inovar,;oes maiores transformaram esses 
sistemas: (1) 0 telecomando das comutar,;oes; (2) 0 crescimento das capacidades 
de transmissao dos cabos grar,;as a fibras 6pticas e feixes hertzianos, especialmente 
desde a aparir,;ao dos satelites de comunicar,;ao. 

o resultado e simples: nao se necessita mais de organizar redes com varios 
niveis hierarquicos. Uma rede com apenas dois niveis pode ser perfeitamente 

eficiente. Por causa da velocidade da comutar,;ao e da automatizar,;ao da escolha 
dos itinerarios seguidos pelas mensagens, a hierarquia nao e mais piramidal: 
existe uma pluralidade de centr~s em nivel superior (fig. 4). 

Figura 4 - As tecnicas modernas de transportes rapidos e de comunica9ao. a metropoliza9ao 
e a forma9ao de "hubs": uma hierarquiza9ao mais simples. 

Uma evolu9aO paralela se observa no campo das redes de transporte de 
passageiros. Grar,;as a alta velocidade dos avioes ajato, nao se necessita mais de 
hierarquias complexas para as redes aereas. Dois niveis bastam: os aeroportos 
locais e os "hubs", os "cubos", que permitem organizar v60s internacionais com 
avioes cheios ou quase cheios. 
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Toda a 16gica da hierarquizac,;ao das redes urbanas adapta-se tambem as 
novas tecnologias da comunicac,;ao e do transporte rapido de passageiros. As 
cidades de tamanho medio perdem as suas func,;oes de n6s de comunicac,;ao de 
nivel intermediario. Permanecem apenas dois niveis: as grandes metr6poles, e 
todas as outras cidades. Ingressamos na epoca da metropolizac,;ao. 

c. As Jormas da comunicw;:ao 

Conforme a natureza, as informac,;oes tern papeis diversos. 

As noticias sobre eventos 

A informac,;ao e muitas vezes uma noticia, isto e, uma informac,;ao sobre 0 

que acontece num lugar preciso num momento dado. A informac,;ao sobre 0 ataque 
terrorista de 11 de Setembro de 2001, em Nova Iorque, fOi breve: "dois avioes em 
poder de terroristas destruiram 0 World Trade Center, as 9 horas e meia". 

As noticias permitem fazer escolhas bern informadas, levando em conta 
todos os elementos significativos. No dominio economico, as decisoes de compra 
ou venda necessitam apenas de informac,;oes uniformizadas e estandardizadas 
sobre prec,;os ou quantidades oferecidas ou procuradas. 

Conhecimentos cientijl.cos, tecnicos, sociais ou retigiosos 

Urn segundo tipo de informac,;ao descreve os processos fisicos ou quimicos, 
os funcionamentos biol6gicos, as ferramentas e as maquinas e seus modos de 
emprego. Tambem a esse tipo pertencem as informac,;oes sobre organizac,;oes 

sociais ou politicas, estrategias dos varios atores da vida social, ou artigos de fe 
religiosa, seus dogmas ou regras morais. 

Os conhecimentos tecnicos permitem aos que os aprendem conceber e 
desenvolver novos produtos e novas capacidades produtivas ou, em urn nivel 
mais baixo, ter a capacidade para utilizar ferramentas e maquinas. 

Injormw;6es de conteudo psicol6gico 

As decisoes relativas a criac,;ao de uma nova empresa, a assinatura de urn 

acordo de cooperac,;ao entre dois grupos ou ao lanc,;amento publicitario de uma 
linha de produc,;ao pertencem a urn tipo diferente de comunicac,;ao, em func,;ao de 
suas exigencias informativas. Exigem informac,;oes mais diversas: noticias sobre 

prec,;os e condic,;oes de mercado, informac,;oes sobre 0 comportamento dos par
ceiros, a expectativa da sociedade, etc: dai a significac,;ao dos conhecimentos 
psicol6gicos e sociol6gicos, assim como da intuic,;ao que resulta da frequencia 
aos meios de neg6cio. 
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Simbolos 

Em outras circunstancias. a informac;;ao tern urn conteudo simb6lico: em 
periodo de ten sao internacional. radios difundem muitas vezes 0 hino nacional e 
as televisoes mostram cerimonias com as cores nacionais. As informac;;oes 
simb6licas sao geralmente breves. 0 seu papel e recordar aos que recebem a 
informac;;ao que fazem parte de uma mesma comunidade. que partilham uma 
mesma fe e que possuem identidades semelhantes. Simbolos aparecem como 
sinais de reconhecimento mutuo entre os membros de urn mesmo grupo. 

Os sinais simb6licos servem para estimular reac;;oes afetivas e provocar ac;;oes 
mais ou menos racionais ligadas aos sen tid os de medo. confianc;;a ou desconfianc;;a. 
os quais possuem grande importancia na vida economica ou politica. 

Esses tres tipos de informac;;ao nao tern 0 mesmo volume: (1) a noticia e 0 

simbolo sao geralmente breves; 0 simbolo pode ser reduzido a urn sinal unico; (2) 
a transferencia de conhecimentos implica urn volume importante de informac;;oes. 

2. Tecnologias de comunica~ao e culturas 

o papel das tecnologias da comunicac;;ao na esfera da cultura nao se pode 
entender sem uma analise clara do que e urn ato de comunicac;;ao. Agora podemos 
explorar a influencia das tecnologias de comunicac;;ao: (a) sobre a natureza da 
cultura. e das culturas; (b) sobre a diferenciac;;ao geografica das culturas e a 
oposic;;ao entre culturas urbanas e rurais; e (c) sobre a geografia de certos processos 
culturais. como a construc;;ao de lugares de onde as coisas e os seres podem ser 
vistos a distancia. ou como a invenc;;ao de novos mod os de expressao artistica e 
literaria. ou de novas tecnologias. 

Na hist6ria. e conforme as invenc;;oes tecnicas. tres tip os de sistemas de 
comunicac;;ao podem ser distinguidos. 

As culturas primitivas da oralidade 

As tecnicas de comunicac;;ao influem diretamente sobre a natureza e 0 

conteudo das culturas. Uma sociedade que se baseie. para transmitir 0 seu saber. 

apenas sobre a palavra. a observac;;ao e imitac;;ao direta dos gestos e comporta
mentos. apresenta deficiencia nos alicerces da sua mem6ria. Ela mantem relac;;oes 
com 0 tempo e a hist6ria diferentes dessas que caracterizam os grupos que 
dispoem da escrita. 

A observac;;ao. a imitac;;ao e a palavra aparecem como processos eficientes 
para a transmissao das atitudes. das tecnicas da vida cotidiana ou da produc;;ao. 
mas sao possiveis somente entre pessoas de uma mesma localidade. Isto quer 
dizer que os aspectos tecnicos das culturas tradicionais sao transmitidos 
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localmente em boas condi90es, mas a difusao desses aspectos de urn lugar a 
outro e urn processo dificil, lento e suscita inumeros problemas. 

Os componentes populares e elitistas das culturas tradicionais 

Nas sociedades tradicionais, a transmissao dos saberes continua a se basear 
na observa9iio direta, na imita9ao e na palavra, mas a escritaja se torna presente 
e tern papel muito irnportante. 

A comunica9ao escrita e associada a inven9ao dos ideograrnas, das letras e 
do desenho. Essa forma de comunica9ao conhece urn alto nivel de filtragem, 
especialmente para os aspectos gestuais e materiais das culturas. Nesse caso 

nao ha urn alcance-limite. 
Da existencia dessas duas forrnas de comunica9ao advem a justaposi9ao 

de dois tipos de culturas: as culturas das classes populares, que permanecem 

essencialmente culturas da oralidade, e as culturas dos grupos dominantes, das 
elites. As classes populares ainda possuem algum monop6lio de saberes e know 
how tecnicos, is so porque, antes da cientifiza9ao das tecnicas, estas nao puderam 
transmitir-se atraves da escrita. As elites se valem da escrita: ela permite 0 

encaminhamento de mensagens ate localidades muito afastadas, 0 que favorece 
a difusao dos conhecimentos formalizados pela ciencia e dos textos que veiculavam 

re1igioes e ideologias. 
As sociedades tradicionais apresentam, desta forma, uma dupla inscri9ao 

cultural no espa90: urn mosaico complexo de dialetos e de know how tecnicos se 

desenha no seio de espa90s que, sobre amp las extensoes, geralmente dividem a 
mesma lingua, os mesrnos conhecimentos cientificos, a mesma religiao e os 
mesmos tra90s morais. Essa e a imagem associada a China ha urn rneio seculo. 

Tambem e a irnagem da Europa ha dois seculos. As culturas populares se 

opunham as culturas das elites. 

Modemizar;ao e tecnicas de comunicar;ao 

Na hist6ria da comunica9ao, a inven9ao da imprensa aparece como uma etapa 
maior: a produ9iio das informa90es tomou-se industrializada - foi e1a mesma a 

primeira industria que se valeu da estandardiza9ao das pe9as, letras ou outros 
caracteres. Em consequencia, 0 texto tornou-se barato. 0 resultado foi uma de
mocratiza\(iio progressiva do acesso as culturas sabias que sao as culturas da escrita. 

Mas a consequencia mais importante da escrita foi de criar novas formas de 
mem6ria. Nas sociedades primitivas, a mem6ria cabia essencialmente nas mentes 
dos seres humanos. Transferia-se de uma gera9ao a outra sob uma forma verbal 
ou gra9as a imita9ao: a unica forma anterior de mem6ria material e externa aos 
individuos consistia na paisagem. Enquanto a mem6ria permanecia totalmente 

oral, nao havia conteudo objetivo na comunica9iio: cada pessoa implicada na 
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transmissao da mem6ria coletiva podia manipula-la. Com a inven~ao da escrita. 

as rela~6es das sociedades. a hist6ria e 0 poder se modificaram. Em Atenas. 
S610n fez gravar as leis na pedra para arruinar 0 poder dos aristocratas! 

Com a apari~ao do livro. manuscrito ou impresso. uma nova geografia das 

mem6rias coletivas apareceu: as grandes bibliotecas. como a de Alexandria. tomaram
se lugares onde os conhecimentos puderam se desenvolver mais facilmente. 

As culturas da alta tecnologia 

As inova~6es tecnicas dos dois ultimos seculos mudarani fundamentalmente 

as condi~6es da comunica~ao: 
- Gra~as aos sistemas amplificadores e. mais tarde. aos satelites. 0 alcance

limite alargou-se muitas vezes. ate a dimensao da pr6pria Terra. 
- A natureza e a qualidade das mem6rias tambem mudaram: e facil gravar 

sons ou imagens sobre peliculas ou discos. Essas mem6rias podem ser 
ativadas para emitir ou receber informa~6es. 

Nos paises de alta tecnologia. a comunica~ao a distancia baseada em novos 

suportes de mem6rias - 0 filme. os discos. as diferentes f6rmas de grava~ao - e 
sobre 0 descobrimento de novos meios e metodos de transmissao da informa~ao 
tern urn grande pape!. A filtragem. na comunica~ao moderna das midias. e baixa: 
elas criam novas culturas de massa que nao tern raizes locais e substituem as 
culturas populares do passado. Os seus conteudos diferem muito. Sao culturas 
de consumo. 0 cinema e a televisao mostram a todos como e facil utilizar os 
artigos de consumo duravel oferecidos pela industria moderna. 

o impacto dos novos meios tecnicos sobre a vida intelectual torna-se muito 

importante. 
Os processos de escolha e decisao permanecem mentais. mas 0 computador 

prepara as informa~6es para facilitar a sua interpreta~ao e tornar mais visivel 0 

seu conteudo. 
A leitura das mem6rias eletronicas repousa sobre urn principio diferente da 

leitura visual dos documentos escritos: para ambos. a forma normal da leitura e 
seqiiencial. mas existem outras possibilidades. Para urn livro. e possivel folhea-

10. usar 0 indice e ter uma visao sin6ptica da obra. Para documentos eletronicos. 
a unica maneira para acessar a outras escalas e hierarquica: voltar aos pontos 
onde a arvore diverge. Os sistemas de comunica~ao modernos tern muitas 
vantagens. mas carecem da possibilidade de leitura sin6ptica. que constitui uma 
parte essencial da fecundidade do escrita e do desenho. 

As pesquisas tecnicas restringem cada vez mais 0 dominio dos know how 

tradicionais. Os conhecimentos formalizados substituem as receitas de outrora. 
Elas podem ser apreendidas em qualquer lugar desde que se disponha de obras 
ou revistas onde os resultados sao apresentados. ou de acesso a internet. 



Tecnologias da comunica<;ao e cultura / 189 

Dessa forma. culturas tecnicas substituem as culturas das elites do passado. 

A cultura das elites aparecia como uma cultura religiosa. moral. fllos6fica. artistica 
e cientifica. mas sem aplicar;:oes tecnicas diretas. Ela nao tinha urn papel impor
tante na esfera produtiva. As culturas tecnicas e cientificas de hoje tern urn 
cont.eudo menos rico nos dominios da arte. da religiao ou da politica. mas elas 
dao as classes dominantes de hoje urn poder forte no setor economico. 

Na medida em que a cultura resulta do jogo dos process os de comunicar;:ao. 
ela deveria se uniformizar rapidamente. mas a defesa das identidades conduz a 
proliferar;:ao dos fundamentalismos. dos nacionalismos ou das contra-culturas. 

b. CuUuras rurais e culturas urbanas 

Nas sociedades tradicionais, 0 campo teve caracteres culturais particula
res. Eles resultavam do predominio do modo oral e visual direto de transmis
sao dos saberes que conduzia a uma forte fragmentar;:ao dos dialetos, das for
mas das ferramentas, dos arados, por exemplo, das tecnicas agricolas e de 
construr;:ao', das receitas de cozinha ou do conteudo dos componentes populares 

das religioes. Ao mesmo tempo, a produr;:ao agricola era sempre imprevisivel 
e comportava muitos riscos. Os camponeses deveriam permanecer sempre 

prudentes. 
As popular;:oes rurais nao tinham muitas oportunidades de receber noticias. 

Elas permaneciam isoladas. 0 resultado era que os camponeses Hnham 
geralment.e urn sentido de inferioridade frente aos cit.adinos. 

Tais eram os trar;:os caracteristicos das culturas camponesas. 
Nas cidades havia grupos de artifices e de mercadores que tinham desen

volvido saberes tecnicos e economicos eficientes, mesmo que a sua transmissao 
se mantivesse por meio da observar;:ao, da irnitar;:ao e do diatogo permanente 
entre os companheiros e mestres. No dominio da religiao. a parcela das crenr;:as 
populares era geralmente menos forte que nas zonas rurais. 

A cultura das cidades tinha tambem urn componente mais intelectual, 
artistico, religioso e politico, grar;:as a presenr;:a de elites de clerigos. de oficiais. 
de administradores e de nobres. 

o resultado foi 0 desenvolvimento de culturas urbanas muito diferentes 
das culturas camponesas circundantes: os habitantes das cidades tinham mais 
oportunidades de participar das diversas formas de comunicar;:ao, de receber 
noticias sobre os eventos locais ou externos e de conhecer modas. 

Na epoca atual, a oposir;:ao entre as culturas das zonas rurais e urbanas 
desaparece rapidamente. Grar;:as ao telefone e a televisao, ao computador e a 
tela, os habitantes das zonas rurais tern acesso as mesmas fontes de noticias ou 
informar;:oes que os citadinos: hoje nao e mais facil receber os fluxos de infor
mar;:6es da vida cotidiana no centro de uma cidade que em uma aldeia. Grar;:as 
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ao automovel, e facil para eles visitar lojas, medicos ou outros servivos nas cidades 

vizinhas. 0 campo se abre cada dia mais a vida de relavao. 
As tecnicas de produvao agricola tornaram-se cientificas: os know how sobre 

as plantas cultivadas, as tecnicas de criavao do gado ou das ovelhas, as 
ferramentas e 0 trabalho do solo, que se transmitiam localmente de uma geravao 
a outra, sao substituidas por conhecimentos cientificos. Os agricultores aprendem 
o seu oficio nas escolas. A aprendizagem local atraves da imitavao dos anciaos 

perde 0 seu valor. 

c. A constru{:clo dos lugares religiosos ou ideol6gicos 

A construvao de lugares de onde se pode observar a terra a distancia supoe 

a existencia de categorias sociais ou de individuos que tenham a faculdade de 

deslocar-se. 
Nas sociedades primitivas, onde nao existem memorias objetivas, a fronteira 

entre 0 mundo normal e os lugares de onde as co is as podem ser vistas a distancia 
situa-se no limite entre 0 tempo historico vivido, conhecido pel os membros mais 
idosos do grupo, e 0 tempo imemorial, anterior ao periodo no qual existem teste
munhos diretos: sao os ancioes que detem a possibilidade de falar de uma realidade 
ja desaparecida, e que era mais autentica que a realidade do mundo visivel. 

Nas sociedades onde a escrita e utilizada, os grupos ou as pessoas que tern 
acesso aos lugares significativos sao os profetas que transcrevem a palavra divina, 
os filosofos que concebem a esfera metafisica da razao e das ideias, ou os 

especialistas das ciencias sociais que descobrem 0 sentido da historia e constroem 
a utopia de que tern de guiar a humanidade. 

No mundo atual, os jornalistas das midias, ou os "cientistas !ivres" dos 
quais se podem visitar os sites na internet, tern poder semelhante. 

d. as processos de criw;:ao cultural 

Nos lugares onde novas ideias, novas formas esteticas, literarias ou musicais, 

e novos conhecimentos cientificos ou tecnicos sao elaborados cumprem urn papel 
importante na geografia cultural. 

A criatividade aparece, primeiramente, como resultado da acumulavao de 
saberes e know how: dai 0 papel das cidades universitci.ri.as, com suas bibliotecas. 
e das capilais, com seus museus. seus teatros e seus 6peras. 

A criatividade reflete, tambem. as facilidades de contatos. As metr6poles 
internacionais. com uma grande diversidade de populavoes e etnias diferentes e 
importantes contrastes de niveis de vida. of ere cern boas condivoes para a 
inventividade. No seio dessas cidades. os bairros preferidos dos artistas, pintores 
e autores sao muitas vezes situados ao longo de linhas de contato entre grupos 
diferentes: ao fim do seculo dezenove e comevo do seculo vinte Montmartre e 
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Montparnasse localizavam-se no limite da Paris operfuia do leste e da Paris 

burguesa do oeste. 
A criat,;ao aparece tambem como urn processo altamente competitivo. Em 

algumas de suas fases. ela pode situar-se em zonas rurais. em pequenas aldeias. 
onde e mais faci! concentrar-se e onde a Vida e mais barata. Mas os criadores 
tern de viver em grandes cidades por periodos mais ou menos longos: tern de 
encontrar outros artistas. criticas e clientes. Necessita-se da existencia de urn 

meio artistico. literario ou cientifico. 

3. Tecnicas de comunica~ao, organiza~ao dos 
circuitos de comunica~ao e culturas economicas 

a. 0 papel das noticias na organiza~iio dos mercados 

o papel das noticias parece essencial na vida econ6mica: os produtores e 
os consumidores tern de conhecer as oportunidades de venda ou de compra que 

se of ere cern a eles. A primeira solw;ao ao problema da circula«;:ao das noticias 
indispensaveis as escolhas econ6micas consiste emjuntar todos os participantes 
e todas mercadorias para trocar num mesmo lugar. 

Podemos distinguir varias etapas na evolw;ao dos mercados : 
(1) 0 mercado concreto como lugar onde se juntam agentes econ6micos e 

mercadorias para trocar noticias sobre as oportunidades de compra e 
venda; 

(2) 0 mercado concreto como lugar onde se juntam agentes econ6micos. 
mercadorias e dinheiro para vender, comprar e tomar decisoes de pro

dut,;ao e de consumo mutuamente ajustadas. Esses mercados concretos 
constituem cadeias que permitem trocas a longas distancias sem dominio 
global da informat,;ao para urn ou outro parceiro. 

(3) Com a invent,;ao das tecnicas de telecomunicat,;ao, os circuitos econ6micos 
tornaram-se progressivamente independentes dos circuitos de bens . Na 

situat,;ao atual, e possivel urn dominio global da cadeia informativa de 

urn circuito econ6mico. E urn progresso, mas a harmonizat,;ao das deci
soes nao esta mais assegurada nas escolas locais ou nacionais. 

b. 0 papel da transferencia dos conhecimentos tecnicos 
na localiza~iio das atividades econ6micas 

Enquanto as tecnicas permaneciam tradicionais. a sua transferencia de 
uma localidade a outra era urn processo lento e dificil. Os gestos, os know how 
nao se transmitiam a distancia. As unidades de produt,;ao permaneciam ligadas 
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as areas onde foram inventadas. Essa situar,:ao prevalecia ate a cientifizar,:ao das 

tecnicas, que ocorreu somente no seculo vinte. 
Os conhecimentos de que 0 funcionamento de uma empresa necessita nao 

sao unicamente tecnicos. Muitos tern urn carMer social ou psicol6gico: necessita
se medir as capacidades tecnicas, a moralidade e a seriedade de homens. Para 
adquirir esse tipo de conhecimento, todas as formas de filtragem devem ser 
evitadas. Urn contacto direto, face a face, e indispensavel: dai, a impossibilidade 
para as empresas de se localizarem longe demais das metr6poles econ6micas, 

onde e facil organizar todos os tipos de contactos. 

c. Tecnicas de comunicap:lo e estruturas das empresas 

No espar,:o economico do passado, a parte produtiva das empresas perma

necia encerrada em pequenas areas. 
Ate os anos cinquenta, a contribuir,:ao das empresas para a produr,:ao 

permanecia geralmente localizada nas antigas regioes industriais (porque a 
transferencia das tecnicas produtivas ainda nao-cientificas permanecia custosa) 
num circulo de menos de duzentos quilometros de raio (por causa da dificuldade 
de manter contatos internos mais distantes durante umajornada de trabalho) e 
a menos de duzentos quilometros de uma metr6pole economica (por causa da 
dificuldade de manter contatos extern os mais distantes). 

Pelo contrario, as empresas nao tinham dificuldade nem em comprar 
materias-primas e energia e nem em vender sua produr,:ao em escala nacional, 
continental ou mundial. Nessa fase da evolur,:ao economica, a cadeia informativa 
estava sempre fragmentada entre varias empresas. 

Nessa epoca, os custos de encaminhamento das informar,:oes no interior de 
uma empresa eram menos fortes que no caso da trans[erencia de informar,:oes 
atraves do mercado: a (mica maneira de dominar a totalidade de uma cadeia 
informativa se achava na organizar,:ao de uma empresa mundial. As vantagens 

das empresas multinacionais vinham mais da eficiencia de suas redes internas 
de comunicar,:ao que das economias de escalas da produr,:ao. 

No espar,:o econ6mico de hoje, as empresas nao hesitam em dispersar as 

suas atividades produtivas em escala global. Por causa da cientifizar,:ao das 
tec,nicas, tornou-se possivel localizar unidades de produr,:ao em qualquer lugar 
na superficie da Terra, mesmo se nao existirem ali tradir,:oes industriais. 

Por causa da computadorizar,:ao das telerrelar,:oes, pode-se organizar 
eficientes redes internas de comunicar,:ao para empresas de escala global ou 
dirigir usinas num pais qualquer do mundo, a partir de uma sede social em Nova 
Iorque, Londres, Paris, T6kio, Hong Kong, etc. As empresas deixaram de ser 
internacionais apenas por meio de suas atividades comerciais. 
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Em virtude da acelera\;ao das viagens gra\;as ao aviao, pode-se estabelecer 
contatos face a face numa jornada de trabalho entre distancias ate 1500 km e, 
em do is ou tres dias, em escala mundial: dai 0 papel cada vez mais importante 

das metr6poles. 
Por causa da maior facilidade de estabelecer e manter contactos com cidades 

ou regioes afastadas, os custos de encaminhamento das informa\;oes atraves dos 
mercados tornaram-se semelhantes aos do encaminhamento interno. Essa evolur;:ao 

resulta na especializa\;ao de muitas fmnas globais na funr,;:ao logistica: elas preferem 
comprar os componentes de seus produtos nos mercados intermedianos. onde 
mantem muitos contatos. Por outro lado. outras empresas. de tamanho pequeno 0 

medio. se especializam na gestao de ferramentas produtivas. 

d. A mudant;;a da cultura das empresas 

Ate os anos cinquenta. as empresas tinham muitas dificuldades para manter 
a sua transparencia interna quando a sede social. as uSinas. os armazens ou as 
lojas se localizavam demasiadamente distantes: dai a impossibilidade de criar 

usinas nas localidades muito afastadas de suas sedes sociais; dai tambem surge 
urn estilo de gestao pelo qual 0 primeiro imperativo consistia em fiscalizar todas 
as opera\;oes. Os diretores das usinas ou filiais deveriam dar conta de todas as 

atividades de seus estabelecimentos. Era mais importante que desenvolver 
iniciativas locais. A cultura das empresas se caracterizava por urn clima de 

desconfianr,;:a. 
Grar,;:as as telecomunica<;:oes e aos computadores. a fiscalizar,;:ao das 

atividades tornou-se mais facil no interior das empresas. Assim. 0 papel de toda 
a hierarquia que vigora atualmente e de propor novas ideias, de melhorar 

localmente 0 funcionamento dos estabelecimentos e de fazer inovar,;:ao. A cultura 
das empresas tornou-se, progressivamente, uma cultura da inventividade e da 
responsabilidade. 

e. Tecnicas de comunicat;;uo, empresas e geograJia da inovat;;uo 

Gra<;:as as tecnologias modernas de comunica<;:ao. 0 prazo entre 0 momenta 

onde uma inovar,;:ao ocorre em urn lugar e 0 momento em que ela e difundida a 
escala global torna-se cada dia mais curto: tres ou quatro seculos na epoca 
medieval. quinze ou vinte anos no meio do seculo vinte. alguns meses. urn. dois 
ou ires anos hoje: 0 cicio do produto torna-se cada vez mais breve. 

o papel das areas onde a inovar,;:ao ocorre nao desaparece; no entanto os 
lucros mais importantes ocorrem na primeira fase do cicio do produto. 

A informatiza\;ao das comunicar,;:oes transformou a geografia da inova<;:ao. 
Hoje. e possivel ter fontes de informa<;:ao em qualquer lugar do mundo. Mas os 
contactos e a competir,;:ao entre especialistas conservam urn papel central na 
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germinat;ao das ideias. A diferent;a vern da possibilidade de trocar informat;6es 

em tempo real entre centros de inovat;ao. 
A geografia da inovat;ao permanece desigual, entretanto hoje os centros 

formam cadeias caracterizadas por fories relat;6es internas, contatos freqllentes 

e uma grande velocidade de transmissao. 

Conclusao 

A comunicat;ao aparece como uma realidade sempre complexa. As infor
mat;6es transferidas sao noticias, simbolos ou conhecimentos. 

Nos processos de comunicat;ao, uma parte da informat;ao e perdida por 
causa de filtragem e por causa de custos de encaminhamento . 0 resultado e que 
alcances-limites existem para os fluxos de informa~6es. 

Os custos de comutat;ao tern urn papel estruturante para as redes de comu
nicat;ao: os comuiadores aparecem como lugares centrais organizados de maneira 

hierarquica. 
A evolut;ao das tecnicas de comunicat;ao explica a sucessao de tipos dife

rentes de culturas: 
- As culturas primitivas da imitat;ao e oralidade. 

- As culturas tradicionais, com componentes populares e componentes das 
elites. 

- As culturas p6s-modernas, com componentes de massa e componentes 
iecnicos. 

A revolut;ao das telecomunicat;6es e das viagens rapidas mudou 0 funcio
namento da economia. A cultura das em pres as de ontem era essencialmente 
marcada pelo cuidado em fiscalizar todos os aspectos da atividade: disso decor
rendo urn clima geral de desconfiant;a. A cultura das empresas de hoje enfatiza 

a inventividade, porque os computadores, as telecomunicat;6es e as viagens 
rapidas permitem a realizat;ao de uma fiscalizat;ao mais facil e eficiente. 
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