


0 autor ajuda a compreender porque 
e que 0 famoso discurso, de grande carga 
emotiva, proferido pelo Presidente norte
americano, do cimo de uma plataforma 
provis6ria erguida em frente aos pa((OS do 
concelho de Schoneberg, foi considerado, 
na ocasiao, bastante inoportuno, quer pelos 
seus conselheiros, quer pela administra(fao 
de Berlim Ocidental. 

A insatisfa~ao de todos aqueles que 
viviam, no fim de contas, naquilo que Taylor 
designa por «gaiola surrealista>>, terminaria, 
no entanto, no dia 9 de Novembro de 1989. 
A queda do Muro de a semelhan~ 
da sua constrm;ao, deu-se numa Unica noite. 
Pouco mais de seis horas depois de uma 
atabalhoada conferencia de imprensa e de 
uma campanha da imprensa ocidental, que 
pegou na confusa bola da regulamenta¢o 
tempor:iria das autoriza~6es de saida, anun
ciada por Giinter Schabowski, o porta-voz 
do Comite Central para os media, ea lan~u 
para a frente, o Muro que «apartou familias, 
estilha~u vidas, destruiu traject6rias pesso
ais, penetrou nos pormenores mais 1nfimos 
do quotidiano de gera~6es inteiras»2

, veio 
abaixo. 

A queda foi seguida pela maior e mais 
louca festa de rua que o mundo ja viu. E 
talvez, tambem por isso, inevitavelmente, 
por uma das maiores ressacas. Uma ressaca 
que s6 acabaria por chegar dois ou tres anos 
ap6s a reunifica~ao da Alemanha e que, 
Frederick Taylor, analisa exaustivamente. 0 
autor enuncia os principais problemas com 
que as duas Alemanhas se confrontaram e 
confrontam ainda hoje, concluindo que o 
maior castigo imposto pelo Muro a Ale
manha de Leste foi o «roubo da esperan~> 

2 ARAUJO, Antonio - Muro da vergonha. 
Rekzfoes lntemacionais. Lisboa: lnstituto Ponugues 
de Rela¢es Internacionais. Universidade Nova de 
Lisboa. N.0 17 (Mar. 2008) p. 161. 

a esperanrra num amanha mais pr6spero 
e risonho. 

No entanto e, como Frederick Taylor 
condui, Bedim continua a ser Be.dim. A 
cidade tern conseguido sobreviver e crescer 
unida. E, por isso, quando hoje deamhu
lamos pela ddade, que adora divertir-se, e 
atravessamos a Porta de Brandenhurgo, ou 
bebemos cafe numa das esplanadas da Unter 
den Linden, e sentimos os raios do sol que 
brilha, podemos are acreditar que «O Muro 
de Berlim foi, afinal, fruto de alguma mente 
mais perturbada>>3
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A abertura da Europa a uma nova era 
politica e as profundas mudan~as infligi
das nas redes mediaticas a ruvel europeu 
constituem, hoje mais do que nunca, fen6-
menos concomirantes. Editada no ambito 
do European Centre (EJC), 
institui¢o apostada numa refiexao sobre 
os desafios. com que os media europeus se 
veem confrontados, a obra de Georgios Ter
zis (Professor na Vrije Universiteit Brussel e 
membro do EJC) procura cruzar a dimensao 
comunicativa com o conceito de «Gover
nan~a>>. Tarefa, no mlnimo, complexa, se 
atendermos a arquitectura conceptual de 
uma nrn;:ao que siruada na confluencia 
de disciplinas como a Economia, Finan~s, 
Politica, entre mui-

3 TAYLOR, Frederick - 0 Mtt1·0 de Berlim ... , 
p. 528. 
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tas outras - apresenta significados tao plurais 
quanto as Ciencias Sociais que a adoptam 
como objecto de estudo. Conforme nota, a 
titulo de exemplo, o investigador Roderick 
Rhodes, o termo desdobra-se em pelo menos 
seis sentidos actualmente: os de «Estado 
minimo», «Governanc;a corporativa», 
«nova gestao publica>>, «boa Governanc,,:a>>, 
«sistemas sociais e ciberneticos» el ou «redes 
auto-organizaveis» (Rhodes, 1996). 

A projecc;fo deste debate no universo 
comunit:irio adquire contornos particular
mente definidos com a publicac;2.o do docu
mento «Governanc;a Europeia- Um Livro 
Branco» (2001) pela Comissao Europeia. A 
definic;2.o do conceito - citada, inclusive, por 
Terzis no texto que prefacia a obra (Terzis, 
2008: 11) - prende-se com «O conjunto 
de regras, processos e praticas que dizem 
respeito a qualidade do exerdcio do poder 
a ni'.vel europeu, essencialmente no que se 
refere a responsabilidade, transparencia, 
coerencia, eficiencia e eficacia» (CE, 2001). 

A CE adopta como ponto de partida 
uma realidade marcada pela co-observancia 
de tendencias de opiniao contradit6rias: por 
um lado, o reconhecimento dos cidadaos 
europeus face ao importante papel dos 
li'.deres poli'.tico_s na resolu¢o dos problemas 
sociais; por outro lado, os seus baixos ni'.veis 
de confianc;a e interesse nas instituic;6es e 
nesses mesmos dirigentes (Ibidem: 3). Neste 
contexto, caracterizado como «paradoxal», 
a proposta coloca a t6nica na necessidade 
de a UE «iniciar uma adaptac;ao das suas 
instituic;oes e estab~lecer uma maior coe
rencia entre as suas poli'.ticas para t_ornar 
mais visive! a sua acc;ao e os prindpios que 
defende» (Ibidem: 3). 

E certo que, no que concerne a estas 
poli'.ticas sectoriais, a ideia de Governanc;a 
tern sido amplamente explorada nos drculos 
academicos. Destaque-se, neste ambito, 
trabalhos que analisam 0 conceito a luz 
da Uniao Econ6mica e Monetaria (e.g. 

Sandholtz e Sweet, 1998); da poli'.tica de 
seguranc;a (Webber, 2007); ou do horizonte 
normativo de «sociedade civil» (e.g. Ruzza 
e Sala, 2007; Smismans, 2006). Raros sao, 
porem, os estudos que tratam a questao de 
uma perspectiva mediatica, aspecto que, 
segundo pensamos, imprime a Eu.ropean 

l10't1eJrn-11r111:e: 'Ihe Bntssels Dimension 
(2008) toda a utilidade e pertinenc~a den
tifica. 

A urgenda de desenvolver este campo 
anali'.tico advem da constata¢o, registada 
pelos poucos autores que reflectem sobre a 
problematica, de que os sistemas de regu
la<,;:2.o dos media tern sido catapultados das 
esferas politicas nadonais para escalas locais, 
regionais, multinacionais e internacionais. 
Indo mais longe, os academicos sublinham 
que essa transferencia 
simples mudanc;a para 
de ac<,;:2.o, mas para uma natureza politica 
distinta, porque amp_liada alem das com
petencias estritamente _ governamentais 
(c£ McQuail, 2Q03; Bardoel e d'Haenens, 
2004). 

Esta linha evolutiva aparece expressa no 
pr6prio Livro Branco da CE, ao referir o 
papel central da sociedade civil - «igrejas e 
comunidades religiosas», «ONGs», «sindica
tos e organizac;Oes de empregadores», enn:e 
outros parceiros so dais (CE, 2001: 16) - no 
reforc;o da participac;fo no seio de 
uma Europa transparente e democratica. 
Tal objectivo e, de resto, indissodavel de 
uma «estrategia de comunica~ao activa>> 
\.L"•""',,.,.. 11) sobre as tarefas eas deds6es da 
UE, susceptivel de aumentar a confians;a do 
publico nas suas msunm;:tles. 

Filtrando esta realidade a partir de um 
prisma comunicativo, Terzis estabelece 
0 fio condutor subjacente as distintas 
contribui~oes presentes na obra: o estudo 
de um conjunto de organiza~oes do sector 
mediatico que, sedeadas na capital belga, 
exercem a sua influencia precisamente 
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em areas de intervern;ao q ue deixaram de 
estar confinadas aos Governos dos Estados 
membros. Neste sentido, o livro inscreve
-se na continuidade 16gica do volume que 
o antecedeu, tambem editado pelo autor: 
European Media Governan;ce: The National 
and Regional Dimensions (2007). Trata-se 
de uma analise bastante representativa que, 
centrada em trinta e dois paises europeus, 
explora a nova Governan~ dos media (e.g. 
propriedade, polfticas governamentais, 
associac;oes cidadas, entre outros temas) 
no contexto das profundas reconllgina1;oc:s 
impostas por fen6menos hodiernos como 
os de convergencia, e globa
liza~o. 

Ora, a percept;ao da «dimensao de Bru
xelas» (para a qual este Ultimo livro transfere 
o enfoque analitico) co mo um mero pata
mar transnacional, ou como a simples soma 
de realidades nacionais fragmentadas, sera 
uma visfo necessariamente redutora. Sede 
administrativa da a cidade tern vindo 
a emergir como uma realidade espedfica, 
enquanto polo centralizador de um vasto 
leque de grupos de interesse: cerca de 2500, 
acolhendo aproximadamente 15000 funcio
n:irios, de acordo com um relat6rio recente 
do Parlamento Europeu (PE, 2008). 

Naquela que representa a primeira 
investigac;ao de fundo sobre o lobby no sector 
dos media em Bruxelas, Terzis propoe-se 
responder as seguintes questoes: Quais sao 
essas organizac;Qes e quern representam? Que 
regula¢es da UE e que procuram influen
dar? De que forma participam nos debates 
mediaticos nas diferentes instituic;oes da 
UE? Quais as suas mais importantes posi<;oes 
politicas? Que assuntos sao hoje relevantes 
para as suas industrias e que quest6es futuras 
tentam, desde ja, antecipar? Finalmente, de 
que forma exercem pressao, coordenando os 
seus esforc;os com outros grupos analogos? 

0 capitulo inicial une, sob o titulo 
«lnstituic;oes da UE», dois textos com uma 

clara func;:io de enquadramento do papel 
desempenhado Comissao Europeia e 
pelo Parlamento Europeu (PE) no funbito da 
Governan<;a dos media. E interessante regis
tar que ambos os artigos ( o primeiro de Jean.,.
-Eric De Cockborne e Harald Trettenbrein, 
da CE, e o segundo de Nikolaos Sifunakis, 
do PE) focam. sobretudo as industrias audio
visuais, nas quais as actividades europeias se 
repercurem com particular intensidade. 0 
anexo «lnvent:irio das Medidas da UE com 
Impacte nos Media», colocado no final 
do livro, complementa e expande este util 
exerdcio de contextualiza~o. 

A perspectiva institucional comuniciria 
abre, desta forma, caminho aquele que se 
nos afigura como o ponto mais inovador 
do livro: a aplica<;ao das perguntas de 
investiga<;ao acima elencadas a dez organi
za<;oes de cariz mediatico e comunicativo. A 
colocat;ao da European Broadcasting Union 
(apresentada por Jacques Briquemont) e 
da Association of Ett1·opean Radios (num 
texto de Vincent Sneed) no topo da lista 
corrobora, no nosso entender, o lugar 
privilegiado ocupado pela radio e pela tele
visao nas paisagens comunicativas actuais. 
Esta ideia prolonga-se, de resto, na 
seguinte, dedicada a industria na 
qual Cecile Despringre o papel da 
Federation of European Film Directors no 
quadro audiovisual europeu. 

0 terceiro grupo reporta-se ao sector 
das «Publicas:oes representado 
pela European Pitblishers Asso-
ciation e Eztropean of Magazine 
Publishers (na pessoa dos seus Directores, 
Valtreri Nfuanen e David Mahon, respecti-
vamente). Nao se contudo, ao 
universo jornalistico, tambem uma 
perspectiva editorial, atraves do contributo 
de Celine D'Ambrosio, Olga Martin Sancho 
e Anne membros da orga-
niza<;fo Federation Publishers 
(FEP), do ramo livreiro. 
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Seguem-se dois textos que, embora 
centrados na area de «Publicidade», abor
dam duas dimens6es distintas: as poten
cialidades da rede e do digital, darificadas 
por Dominic Lyle (European Association of 
Communications Agencies), ea reafirma<;ao 
do poder audiovisual, explicada por Michel 
Gregoire (Association of Television and Radio 
Sales Houses). Jana quinta pane, «Jornalismo 
e Guionismo», Aidan White apresenta a 
European Federation of journalists, e Chris
tina Kallas a Federation of Screenwriters in 
Europe. Finalmente, o panorama do lobby 
mediatico e completado pela vis:io de 
Cornelia Kutterer, da European Consumers' 
Organisation, sobre o modo como os consu
midores perspectivam a industria dos media, 
com especial incidencia sobre o impacte da 
televisao e da publicidade. 

No computo geral, a mais-valia desta 
an:ilise parece residir no entendimento do 
sector mediatico de forma lata {audiovi
sual, imprensa, publicidade, jornalismo, 
guionismo, consumidores), sem que essa 
abrangencia se traduza, porem, numa 
investigac;ao de car:icter vago ou disperso. 
Todos os textos procuram, pelo contrario, 
responder as quest6es que julgamos mais 
relevantes no quadro da Governanc;a dos 
media europeus. Alem disso, sao tambem 
teoricamente balizados por notas introdut6-
rias (de Alison Harcoun) e conclusivas (de 
Bettina Peters) que, delineando os quadros 
de regulac;ao e as tendencias a longo prazo 
no sector, se revelam uma valiosa orientac;io 
para o leitor. 

No entanto, a ausencia de um modelo 
uniforme ao longo dos capitulos (i.e. 
extensao, t6picos e numero de subtitulos 
variaveis) acaba por dificultar um exerdcio 
comparativo das posic;6es perfilhadas pelas 
organizas;oes em estudo. A este aspecto, rela
cionado com o formato, acresce ainda uma 
quesrao de conteU,do: talvez devido a natureza 
tecnica dos assuntos focados, os artigos pas-

sam mais por uma sintese de linhas politicas 
ge11er;alu:aa:u do que propriamente por um 
exame de pmblematicas 
especificas. 

Nao obstante estas ressalvas, devemos 
reconhecer que a pluralidade de colabo
rac;oes reunidas, de forma. inedita, num 
s6 volume confere a obra uma dimensao 
fortemente representativa dos actores, 
politicas e actividades numa area que requer 
uma pesquisa academica mais substancial. 
Efectuando quer o registo de inidativas ja 

uma an:ilise das ques
t6es que poderao :futuros deba1,:es, 
trata-se de um manual indispensavel para 
estudantes, investigadores, ou simplesmente 
para quern deseje reflectir as comple
xas mas estimulantes paisagens mediaticas a 
escala europeia. 

Ana Isabel Martins 
Bolseira de Doutoramento da FCT/CEIS20 
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