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Editorial

A comunicação nunca é isolada da vida concreta e prática,  

da cultura e da política. Nesses enlaces, articulações e diálogos, 

a pesquisa se faz e refaz. No último número de 2018 da revista 

E-Compós, essas questões estão presentes em muitos dos 

textos publicados. A publicação desta edição se dá menos de 

dois meses depois das eleições no Brasil, fortemente marcadas 

pelos usos estratégicos das redes sociais online, entre as 

quais se destacaram o Facebook, o Instagram e, sem dúvidas,  

o WhatsApp. Vivemos um momento global, identificado por 

Silvio Waizbord (2018), como o do avanço do neopopulismo de 

direita. As diversas eleições de candidatos ao redor do mundo 

identificados e reconhecidos como de direita ou de extrema 

direita trazem, somadas à intensificação dos usos das redes 

sociais, inúmeras questões para se pensar as articulações 

entre comunicação, cultura e política. Waizbord (2018) afirma 

que há uma “afinidade eletiva” entre o neopopulismo e uma 

prática de comunicação baseada na pós-verdade. Tendências 

na comunicação pública, especificamente o colapso da ordem 

dos meios de comunicação massivos e a consolidação de 

processos de comunicação em rede, estabelecem o terreno 

para novas práticas populistas. O surgimento do neopopulismo, 

para este autor, é sintomático da consolidação de uma política 

da pós-verdade, que não se detém à chegada a um consenso 

sobre as correspondências entre asserções e realidade, mas 

num sistema de crença baseado em líderes carismáticos que 



www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |

Re
vi

st
a 

da
 A

ss
oc

ia
çã

o 
Na

ci
on

al
 d

os
 P

ro
gr

am
as

 d
e 

Pó
s-

Gr
ad

ua
çã

o 
em

 C
om

un
ic

aç
ão

 | 
E-

co
m

pó
s,

 B
ra

sí
lia

, v
.2

1,
 n

.3
, s

et
/d

ez
. 2

01
8.

prometem a restituição da ordem moral conservadora, tendo 

como princípios em alguns casos os valores tradicionais e 

religiosos (sobretudo baseados na Bíblia) sobre família, honra, 

educação e comportamento social, o ultranacionalismo e a 

xenofobia, mas também em práticas extremamente neoliberais 

comprometidas com a ideia do mercado, da gestão e da 

eficiência combinadas com o Estado mínimo, a redução  

de direitos trabalhistas e o combate aos direitos humanos.  

Como observa o mesmo autor, o neopopulismo pode consolidar 

governos autoritários legitimados pelo voto, pelos próprios 

princípios de democráticos. O que fica como questão é de 

que maneira esses líderes ganham autoridade. Podemos, 

inicialmente, responder de modo weberiano: a legitimação  

do líder carismático é baseada na veneração de uma santidade, 

do poder heroico ou do caráter exemplar que se imputa e se 

reconhece numa pessoa e que lhe conferem a capacidade de 

ter as ordens seguidas e as concepções de mundo respeitadas 

ou inquestionadas. 

Certamente, para além da razoabilidade e baseadas no carisma, 

essas práticas neopopulistas se fundamentam em dinâmicas 

específicas de gerenciamento do sensível ou naquilo que Muniz 

Sodré há alguns anos chamou de estratégias sensíveis.  

A política maniqueísta do populismo opõe-se à possibilidade de  

a verdade dizer sobre as disputas coletivas em torno da formação 

do consenso, mas da produção de um consenso baseada na 

afetação por um líder carismático e no reconhecimento de que é  

o dono da verdade e conhece o caminho para um mundo melhor.

Embora os artigos desta edição não tratem diretamente 

dos momentos políticos por que passam diversos países do 

mundo atualmente, eles trazem uma diversidade de conexões 

entre comunicação, cultura e política. Servem para pensar os 

arranjos e rearranjos pelos quais tanto cultura como a política  
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passam diante da centralidade do campo da comunicação  

na vida cotidiana contemporânea.

Em “Mercado da nostalgia e narrativas audiovisuais”, Ana 

Paula Goulart Ribeiro parte dos estudos de Andreas Huyssen 

sobre o boom de memória na contemporaneidade para destacar 

a constituição de um mercado de nostalgia. Ela se concentra 

especialmente em exemplos audiovisuais, da produção nacional 

e estadunidense. Segundo ela, o apelo e a valorização do 

passado não é um fenômeno novo, mas o boom nostálgico 

traz alguns elementos singulares: a dificuldade de lidar com 

o contemporâneo, com os fluxos identitários e informacionais 

intensificados, a angústia em relação à ação implacável do 

tempo e ao desejo de resistir à velocidade das mudanças e ao 

efêmero. A autora diz que, ao mesmo tempo em que o mercado 

de nostalgia permite experiências de consumo que permitam 

ancoragem diante da rapidez das transformações sociais, 

também faz do passado, em determinados casos, um conjunto 

de efemeridades, produtos para pontual e rápido consumo. 

A feira livre de Cachoeira-BA é o cenário do artigo de Daniela 

Matos, Jorge Cardoso Filho, Jussara Maia e Luiz Henrique 

Sá de Nova. A partir da hipótese cultural de estrutura de 

sentimento e da cultura como modo integral de vida, os autores 

analisam discursos dos feirantes, identificando processos  

de disputas e resistências.

A relação campo-cidade e o direito à cidade estão presentes 

na análise de Fábio Raddi Uchôa da animação O menino e o 

mundo, escrita e dirigida por Alê Abreu, com lançamento em 

2013. A obra tem como protagonista Cuca, um menino que  

vive numa pequena aldeia de um país mítico. Com saudades 

do pai, que fora buscar trabalho na capital, ele sai de sua terra 

natal à procura dele e se depara com desigualdades sociais 

extremas. Uchôa acredita que, em determinados momentos,  
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a dimensão utópica da produção ecoa as manifestações  

de junho de 2013.

Os usos da cidade também são tematizados por Simone Luci 

Pereira e Oziel Gheirart em “Coletivos de música eletrônica 

em São Paulo: usos da cidade, culturas juvenis e sentidos 

políticos”. Considerando a música em suas dimensões 

políticas e comunicacionais, as autoras analisam três 

coletivos paulistanos – Síntese Coletiva, Mamba Negra e 

Autônoma-Atemporária – observando maneiras de ocupar 

espaços públicos e usos dos corpos na cidade.

Ainda nas interfaces entre comunicação, cultura e política, 

Lucianna Sousa Furtado Brito e Laura Guimarães Correa 

apresentam o texto “As identidades negras da diáspora e a 

descolonização da representação”, onde discutem como os  

discursos da diáspora negra se organizam em torno de processos 

de descolonização, a partir de olhares para resistências, lutas 

coletivas, identidades afirmativas e combativas, como chave  

para uma transformação social decolonial.

Em seguida, há uma série de textos que privilegiam objetos 

jornalísticos. Paulo Ferracioli e Carla Rizzotto abordam o 

enquadramento noticioso sobre a deliberação a respeito de 

biografias não autorizadas publicadas no Brasil em outubro  

de 2013, quando a polêmica em torno do lançamento da 

biografia Roberto Carlos em Detalhes gerou a publicação  

do manifesto Procure Saber. 

Já Marcos Antônio Zibordi tematiza a presença pioneira de 

jornalismo de dados na revista Realidade entre os anos de 1966 

e 1973, utilizando estatísticas para produção de reportagens. 

Assim, o autor analisa que essa prática jornalística tenha 

aparecido somente com a internet, fazendo uma diferenciação 

entre “jornalismo com dados” e “jornalismo de dados”.
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O próximo texto, de Maria Clara Aquino Bittencourt e Greyce 

Vargas, analisa as decisões estratégicas da Folha de S. Paulo e 

GaúchaZH, que são afetadas por métricas de audiência, e propõem 

um modelo de laboratório de inovação em jornalismo em sentido 

experimental, apoiando setores estratégicos das organizações.

Em “O destacamento em aplicativos de notícias e a produção 

da memória discursiva”, Érika de Moraes parte da análise do 

discurso de linha francesa e do conceito de destacamento  

para refletir sobre a circulação de notícias – principalmente  

as chamadas – e a memória discursiva a partir da análise de dois 

aplicativos para dispositivos móveis, do UOL e do LeMonde. 

Por fim, Carlos Orellana e Flora Dutra analisam a construção  

do imaginário sobre a vida animal a partir do videoclipe Animals 

(2013), de Martin Garrix. O vídeo, segundo os autores, produz 

uma nova forma de zoolotria. Se o teriomorfismo (simbolismo 

com metáforas animais) é uma prática recorrente na produção 

simbólica, Animals exemplifica uma zoolotria associada aos 

animais domésticos e não ao bestiário consolidado  

no imaginário coletivo. 

Com esta edição, encerramos o volume 21 da E-Compós,  

com muitas mudanças ao longo do ano (como conselho 

editorial internacional, ahead of print, tradução do site  

para o inglês) no sentido de qualificar ainda mais o periódico  

em relação às melhores práticas de comunicação científica.  

Além disso, seguimos buscando qualificar ainda mais a revista 

e buscamos indexá-las nas principais bases e coleções de 

amplo reconhecimento e impacto internacional, como Scielo 

e Redalyc. Recentemente, a revista foi incluída na DOAJ.

Esperamos que, em breve, esses esforços contribuam com o 

processo de consolidação do campo da comunicação no Brasil, 

fundamental para os estudos das transformações da política  

e da cultura no contemporâneo.
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Aproveitamos para agradecer o trabalho de Osmar Gonçalves 

(Universidade Federal do Ceará) durante o tempo em que 

esteve na equipe editorial da revista e dar as boas-vindas 

à Miriam Rossini (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul), que passa a integrar a comissão editorial da E-Compós. 

Também agradecemos o empenho de todos os pareceristas, 

que nos ajudam sempre a manter a qualidade do periódico.

A Comissão Editorial da Revista E-Compós
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