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o JORNALISMO COMO CAMPO SOCIAL 
E COMO DOMiNIO DE FORMA(:AO 

MANUEL PINTO * 

RESUMO 

A complexidade crescente da vida social, a prolifera\=ao das fontes e das fonnas de 
aceder, gerir e fazer circular a informa\=ao, as transforma\=oes no plano econ6mico-social 
e no plano cultural e etico induzidas pelas inova\=oes tecnol6gicas tornam necessario 
repensar 0 quadro em que ocorre a fonna\=ao inicial e continua dos profissionais da 
comunica\=ao e, em especial, dos jornalistas. Neste texto, recorreu-se ao conceito de 
campo proposto por Bourdieu para sublinhar os dinamismos do campo jomalistico e as 
suas interac\=oes com os restantes campos sociais, destacando os desafios, condicio
nantes, requisitos e orienta\=oes que as institui\=oes de ensino superior que fazem 
forma\=ao de jornalistas nao poderao deixar de equacionar. Sustenta-se a necessidade de 
manter uma permanente tensao entre 0 contacto e a familiariza~o com 0 terreno da 
pratica profissional, por urn lado, e com 0 distanciamento critico que os instrumentos 
te6ricos e metodol6gicos possibilitam, por outro lado. 

Nos ultimos anos tern vindo a adquirir crescente expressao urn discurso 
que nao se limita a sublinhar a crise do jornalismo, mas que aponta mesmo 
para 0 seu fim (Martinez-Albertos, 1997; Ramonet, 1999). Ate 0 muitas 
vezes citado texto de Gabriel Garcia Marquez, El Mejor Oficio del Mundo, 
acaba por soar, embora com matizes, a urn dobre de finados pelo jorna
lismo ou, pelo menos, por urn certo jomaiismo. 
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Ignacio Ramonet sustenta que «0 sistema deixou de necessitar de 
jomalistas, os quais perderam a sua especificidade». «So quem anda de 
olhos fechados e que nao ve isso», diz ele, de forma peremptoria (1999 1). 
Para que jomalistas se os departamentos e servic;;os oficiais e oficiosos, 
publicos e privados podem fazer 0 trabalho daqueles, incorporando 0 seu 
'know how'? Nao e que nao possam continuar a existir redacc;;6es em que 
os jomalistas trabalham. Simplesmente, 0 trabalho informativo estrate
gicamente concebido, meticulosamente preparado e profissionalmente 
realizado a montante remeteria cada vez mais os jomalistas para urn papel 
que, na melhor das hipoteses, e 0 de difusores/fomecedores de informac;;ao 
e de legitimadores de mensagens controladas na fonte. 

No seu livro EZ Ocaso deZ Periodismo, Martinez-Albertos considera que 
'os jomalistas perderam, de facto, 0 rumo do seu oficio e cada vez sabem 
menos qual e 0 seu papel no grande teatro do mundo', alem de que 'as novas 
sociedades emergentes ja nao precisam do jomalismo para sobreviver' 
(1997: p.18). 

Ao debruc;;armo-nos sobre a pertinencia e significados destes discursos, 
devemos perguntar-nos, em primeiro lugar, de que jomalismo estamos a 
falar, uma vez que, felizmente, nao se pode medir tudo e todos pela mesma 
bitola '. Por outro lado, convem atender ao posto de observac;;ao a partir 
do qual tais discursos sao formulados 3. Muitos lamentos podem decorrer 
da dificuldade de descortinar, na vertigem informativa, os sinais novos 
e as permanencias; da incerteza que paira sobre 0 futuro daquele que e 
tido como 0 suporte informativo por excel<!ncia, 0 jomal diana impresso; 
ou da onda mercantilista que se vai infiltrando ate nas areas mais preser
vadas dos media. 

A emergencia e alastramento desse novo meio-ambiente que e a 
Intemet, com urn vasto cortejo de propriedades tecnicas e um nao menos 
vasto quadro de conotac;;6es e de simbolos constituem, porventura, outro e 
poderoso factor critico. Cada vez em maior escala, a comunicac;;ao mediada 
por computador permite as fontes informativas, designadamente aquelas 
que se encontram institucionalmente organizadas e apetrechadas, fazer 
chegar directamente ao grande publico as suas informac;;6es, sem necessi-

1 In 'La Fin du lournalisme - De:bat avec Ignacio Ramonet'. Entrevista dada a ACRIMED 
-Action Critique Medias, em 16 de Fevereiro de 1999 (www.samizdat.net/acrimedl 
bulletinfRamonet.html). 

2 Ramonet, par exemplo, formula as suas demlncias e expressa os seus desencantos 
recorrendo sobretudo ao jornalismo. 

3 0 professor e jomalista Carlos Chaparro interrogava·se recentemente: «0 que acabou 
de verdade - 0 jomalismo dos sonhas libertarios e justiceiros, em alguns casos sonhas 
simplesmente poeticos da juventude generosa e imaginativa? Ou tera acabado a maravilhosa 
utopia em que acreditei?» (in 0 Ribatejo, 22.7.99) 
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dade da intermediac;:ao jomalfstica: dos seus processos de notificac;:ao e dos 
seus filtros de selecc;:ao e hierarquizac;:ao. A par do encantamento e seduc;:ao 
que decorre da profusao de fontes e da diluic;:ao da noc;:ao de periodicidade, 
inerente a produ.;:ao jomalfstica tradicional, emerge a antevisao - se nao ja 
a verificac;:ao - da desinformac;:ao, da informac;:ao interessada, da nave
gac;:ao sem destino no oceano informativo. 

Diante deste cenario de mudan~as. considero, por conseguinte, que nao 
estaremos tanto perante 0 ocaso do jomalismo como, sobretudo, diante de 
urn processo, indubitavelmente critico e complexo, de procura e de recom
posic;:ao, 0 que pressupoe urn jogo permanente e conflitos inevitaveis entre 
modalidades e generos novos e antigos e uma redefinic;:ao das relac;:oes deste 
campo com outros campos da vida social, em busca de novos equilibrios. 
A institui~ao universitaria e, ou cleve ser, neste quadro, naD apenas instancia 
de observac;:ao e de analise, mas tambem agente activo das mudanc;:as em 
curso, competindo-lhe, antes de mais, accionar os instrumentos analfticos 
que ajudem a compreender melhor 0 que se esta a desenhar. 

Neste artigo " procuramos, precisamente, reflectir sobre alguns pres
supostos e orientac;:oes que devem informar a formac;:ao em jomalismo, no 
quadro actual. As observac;:oes que exprimi atras permitem ter a noc;:ao de 
que se trata de uma tarefa dificil, necessariamente balizada por dois 
aspectos: de urn lado, a necessaria e permanente atenc;:ao ao que se passa no 
terreno, aos novos fen6menos e processos que dialogam com (e questi
onam) os conhecimentos e metodos adquiridos; do outro lado, 0 nao menos 
necessario distanciamento critico face ao que se passa, 0 constante investi
mento na capacidade de ler 0 que se esconde por detras das aparencias e do 
espectaculo do mundo. E, certamente, urn caminho exigente, que temos 
procurado percorrer, nos ultimos anos. 

Para esta reflexao, e dadas as limitac;:oes deste texto, limito-me a consi
derar aqui 0 jomalismo nao tanto como uma profissao, como uma arte OU 

como urn tecnica, mas sobretudo como urn campo social aut6nomo e como 
disciplina e formas:ao academica, cuja razao de ser e precisamente apro
fundar as bases te6ricas e metodologicas exigidas pela necessidade e 
desafio de iluminar 0 lugar, papel e processos do lornalismo nas sociedades 
contemporaneas. 

De urn ponto de vista hist6rico, 0 jornalismo e um fen6meno relativa
mente recente (Mathien, 1995). 0 seu estudo cientifico e-o ainda mais. 
Etimologicamente, 0 vocabulo 'jomalismo' remete-nos para a pratica da 

4 Este texto, numa versao distinta, integrou um capitulo do relat6rio por mim apresen
tado como requisito do concurso para urn lugar de professor associado no grupo de Ciencias 
da Comunica~o, aberto em 1998 no Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. 
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difusao quotidiana da informao;:ao. De facto, 0 termo refere-se ao substan
tivo jomal, originariamente urn adjectivo que designa a vida / 0 ritmo 
diumo (diumalis<diumus). 0 jomal e, assim, em rigor, 0 jomal diario e 
reporta-se - digamo-lo assim - ao que ocorre de significativo e de inte
ressante no espao;:o de urn dia. Por extensao semantica, acaba por designar 
toda a actividade de produo;:ao e divulgao;:ao da informao;:ao de actualidade, 
marcada por urn certo periodo temporal, de maior ou menor extensao 5. 

Em sentido restrito, 0 jomalismo pode ser entendido como uma 
ocupao;:ao e como uma actividade e uma tecnica de recolha, elaborao;:ao 
e difusao de informao;:ao de actualidade atraves de meios de difusao colec
tiva, no quadro de organizao;:oes/instituio;:oes pr6prias e em contextos s6cio
-culturais e politicos determinados. 

A perspectiva de abordagem do jomalismo que aqui adopto e predomi
nantemente uma perspectiva sociol6gica. Procura, assim, compreender a 
especificidade da actividade jomalistica e dos jomalistas nas suas interac
o;:oes com 0 sistema social global. De modo particular, trata de indagar quer 
as dimensoes e modalidades em que essa actividade se configura como 
agencia activa daquele sistema, quer aquelas em que e urn produto insti
tuido e configurado pelo quadro mais amplo em que se inscreve e de 
que faz parte. Distancio-me, assim, de orientao;:oes que procuram analisar e 
compreender este campo por si pr6prio, como se se tratasse de urn sistema 
fechado, urn territ6rio insularizado e desligado das media90es e intercfun
bios com 0 sistema social envolvente. 0 conceito de campo jornalistico, que 
Pierre Bourdieu aprofundou em trabalho recente (Bourdieu, 1994), parece
me constituir, nesta linha, born enquadramento e ponto de apoio para 
ancorar 0 itinenirio de reflexao sabre 0 jornalismo, itinenirio que e neces
sariamente de aproxima~o, de interrogac;.ao, de compreensao. 

1. 0 Jornalismo como campo social aut6nomo 

o conceito de campo tern sido objecto de propostas de diferentes orien
ta~6es te6ricas e revela-se pertinente para analisar a posic;ao do jornalismo 
no espa90 social global. E consensual, entre as soci61ogos, 0 contributo 
decisivo trazido por Pierre Bourdieu, para 0 aprofundamento e operacio
nalizac;ao desse conceito. Por campo pade entender-se «urn espac;o de 
posic;6es e relaC;6es minimamente institucionalizadas ou entao em processo 

5 E ternos, assim, urn jomalismo semanal, quinzenal, mensal ou trimestral e, no outro 
extremo, encontramos jornais - televisivos, radiof6nicos, telematicos - que sao editados e 
difundidos varias vezes por dia. Veja-se, sobre a questao da 'periodicidade', Angel Benito 
(1995), especialmeo!e pp. 125-135. 
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de institucionalizayao», cuja autonomia se define «por relayao a autonomia 
de todos os outros [campos] pertinentes, num modelo de co-determinayao, 
segundo hierarquias complexas, varhiveis e cruzadas, entre campos» 6. 

AIem desta institucionalizayao e deste modelo de co-determinayao, revela
se pertinente a sugestiio de Bourdieu de que 0 campo e um espayo social 
em que se jogam e conflituam relac;oes de forc;as de natureza econ6mica, 
mas tambem simb6lica 7. 

Tem-se associado a genese dos campos sociais a modernidade, num 
processo que, a partir dos sec. XV-XVI, se caracteriza, na proposta de 
Adriano Duarte Rodrigues, pela «ruptura» progressiva, mas evidente, rela
tivamente a «ordem totalizante do religioso» que fora, ate entao, 0 elemento 
de aglutinayao das diferentes dimensoes ou esferas do social. 0 campo 
social constitui, ainda segundo aquele autor, «urn sujeito de enunciac;ao» 
que detem a «capacidade de impor com legitimidade indiscutivel algo ao 
conjunto do tecido social» 8. 

Ocampo jornalistico constitui uma esfera com um relativo grau de 
especificidade e de autonomia no campo mediatico 9, competindo-lhe, alem 
do papel de mediayao entre os diferentes campos sociais, 0 da enunciac;ao
-construyao da informayao de actualidade. Bourdieu entende-o como 
«lugar de uma oposiyao entre duas l6gicas e dois principios de legiti
mayao»: uma baseada em eriterios internos e Dutra em eriterios externos. 
Por um lado, 0 reconhecimento inter pares, que advem do grau de conso
nancia com um conjunto de valores e de principios socialmente cons
truidos da profissao, bem como da adesao ou ruptura, implicac;ao ou 
distanciamento face a eles; por outro 0 reconhecimento do publico (numero 
de espectadores, de leitores, reconhecimento e prestigio, veredicto do 
mercado) 10. 

o quadro generalizado e omnipresente da l6gica de mercado tern 
levado, na 6ptica de Bourdieu, a contaminac;ao crescente do pr6prio campo 
jornalistico. Tal ocorreu especialmente com 0 impacte da l6gica especta
cularizante da televisao e porque, embora a produyao jornalistica se efectue 

6 Recorro aqui ao traballho do soci61ogo Augusto Santos Silva (1994) Tempos Cruzados: 
urn Estudo Interpretativo da Cultura Popular. Porto: Afrontamento, p. 67. 

7 Cf. Pierre Bourdieu (1994) Sur La Television, Suivi de l'Emprise du lournalisme. Paris: 
Liber, p. 46 

8 Cf. Adriano Duarte Rodrigues (1990) Estrategias da Comunicaplo, Lisboa: Presen~, 
p. 142 e 144. 

9 Num texto de 1996, intitulado 'Joumalisme et Ethique', Bourdieu precisa que a 
autonomia relativa do campo jomalistico e uma «faible autonomie», na medida em que se 
encontra «fortemente submetida a constrangimentos extemos, como e 0 caso dos que sao exer
cidos, directa ou indirectamente, pelos anunciantes, pelas fontes e tambem pela politica». 

10 Cf. Pierre Bourdieu (1994), op. cit., p. 83. 
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necessariamente atraves de pessoas singulares, «os mecanismos de que 0 
campo jornalistico e palco e os efeitos que estes exercem sobre os outros 
campos sao determinados na sua intensidade e na sua orienta9ao pela 
estrutura que 0 caracteriza» 11 . Ora, na mesma linha, a 16gica especifica do 
campo pauta-se sobretudo pela disputa de audiencias - e logo pela 'cacha', 
pela primazia, pela velocidade, pela aten9ao-esquecimento, por urn com
plexo jogo ora de mimetismo ora de distin9ao face a concorrencia. 

Bourdieu faz notar que a importancia do campo jornalistico no sistema 
social advem do «monop6lio de facto sobre os instrumentos de produ9ao e 
de difusao de informa9ao em larga escala», 0 qual the permite definir 0 
acesso ao espa90 publico e a existencia e notoriedade publicas, e sobretudo, 
«impor ao conjunto da sociedade os seus principios de visao do mundo, a 
sua problematica, 0 seu ponto de vista». Para aquele soci610go, este campo 
noticiabilidade - e os profissionais do jornalismo em particular - ao 
tomar em considera9ao apenas determinados aspectos da realidade que se 
articulam com as suas categorias de observa9ao e os seus criterios de noti
ciabilidade exercem sobre 0 conjunto da sociedade, sem porventura disso 
se darem canta, uma «fonnidavel censura» que tern a sua origem no 
«conjunto de pressupostos e de cren9as» partilhadas no seu interior 12. 

Resta saber se esta '16gica do sistema' e esta 'ideologia profissional' sao 
de tal modo monoliticas e constrangedoras que impe9am a emergencia e 
manifesta9ao de l6gicas contradit6rias e de vis6es e procedimentos diferen
ciados. Este ponto merece ser considerado, para esclarecer em que medida 
nos movemos num quadro teoricamente determinista de rela96es entre 
campos OU, antes, num quadro em que os vanos campos se co-determinam., 
de acordo com «hierarquias complexas, variaveis e cruzadas», como nota
vamos atnis. Sabre isto, e necess:irio considerar naG apenas as dinamicas 
conflituais e mesmo as lutas internas a por vezes assim chamada «classe 
jornalistica» e ao campo jornalistico no seu conjunto, mas tambem a diver
sidade de trocas e de influencias reciprocas do campo jomalistico com os 
restantes campos sociais. 

Quanta ao primeiro destes pontos (a dinamica interna do campo jorna
listico), urn aspecto que tern merecido aten~ao diz respeito ao modo como 
se conjuga a cultura profissional dos jornalistas com as 16gicas e orienta
c;6es editoriais e empresariais dos meios informativos. Ora, conforme faz 
notar Solowski (1993), alem da especifica9ao dos padr6es e normas de 
comportamento pelas quais os jo:rnalistas se devem pautar. 0 «profissiona
lismo jornalistico» envolve ainda outros mecanismos que funcionam simul
taneamente como processo de controlo e como processo de diferenciac;ao. 
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gerador de potenciais contradi(;oes. Urn deles e a definiqao de politicas e de 
projectos editoriais ao nivel de cada organizaqao mediatica. nao necessa
riamente contraditorios com os valores e normas da profissao, mas que 
«localizarn» e concretizam tais nonnas e valores com enfoques e enfases 
distintos, tendo por base uma visao do papel da organizaqao no espaqo 
social mais amplo. 0 outro e 0 «sistema de recompensa profissional», 
concretizavel quer pela via da ascensao hierarquica (diferenciaqao de 
'status'), quer pela via do regime contratual e remuneratorio individual 
(diferenciaqao economical, quer ainda pelas duas vias conjuntamente. 
Ou seja, a par de uma tendencia igualizadora e homogeneizadora da «cul
tura profissional» incentivada pelas organizaqoes profissionais (e even
tualmente pelos quadros normativo-Iegais), verificam-se paralelamente 
mecanismos que introduzem no campo uma diferenciaqao ao nivel do 
'status' economico e simbolico dos actores e modos diferenciados de inter
pretar / concretizar organizacionalmente os valores e normas da 
profissao!3 . 

o outro aspecto - a vasta gama de trocas politicas, economicas e 
simb6lico-ideo16gicas, com outros campos sociais - nao parece menos 
relevante, na linha de reflexao que temos vindo a equacionar. De facto, seja 
pela sua natureza de campo autonomo do espaqo social, seja pela sua espe
cificidade de instancia mediadora dos restantes campos, 0 campo jomalis
tico distingue-se, justamente, por urn lado, pela visibilidade social, que 0 

toma objecto de uma constante apreciaqao, para nao dizer escrutinio e 
vigilancia publicos, porquanto expoe em permanencia 0 produto do seu 
trabalho; por outro lado, porque representa, enuncia e interpreta aspectos 
e realidades de todos os outros campos, 0 que faz dele terreno de constantes 
disputas acerca da sua legitimidade social e simbolica para fazer 0 que 
e suposto que faqa. 

E certo que a referida mediaqao nao se circunscreve nem e essencial
mente - como se da por vezes a entender - mero veiculo ou amplificaqao 
dos eventos, acontecimentos e problemas, mas sim instancia de definiqao 
e palco de representa9ao da vida social. Isto ocorre ao lado - e em inte
rac~ao - com Qutras instancias e Qutros palcos, com as quais disputa 
(e face aos quais permanentemente define e redefine) a sua legitimidade 
de campo aut6nomo. Porem, uma coisa e analisar as eventuais desvios e 
diston;6es que 0 afectam - como pade estar a ocorrer, nas ultimas 
decadas, com as incidencias da comercializaqao e da espectacularizaqao 

13 Vma mesma lei de imprensa, urn mesma estatuto do jornalista (quando eles existem), 
urn mesmo c6digo deonto16gico podem setvir de referencia a jomalistas de 6rgaos clitos 'de 
referenda' e a tab16ides, a urn 6rgao de servi'To publico e a urn 6rgao cornerciai, ao meio de 
informac;:ao pertencente a um grande gropo transnacional e a urn hurnilde jornallocal. 
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da informa~ao - e outra bem diferente e 0 reconhecimento da 16gica e 
papel especifico do campo jomalistico no quadro dos demais campos 
sociais e enquanto instancia simultaneamente por eles instituida e deles 
instituinte. 

Assim, e em resumo, considero util e operativo 0 recurso ao conceito de 
campo para tentar equacionar e compreender 0 lugar e papel do Jomalismo 
na sociedade. 0 campo estrutura-se em tome de valores, normas e proce
dimentos que se definem e redefinem pennanentemente na relafYao com 
as 16gicas, valores e normas de outros campos e do sistema social mais 
vasto. Entendo essa rela~ao como um compromisso hist6rica e socialmente 
construido, de equilibrio instavel. Pela sua natureza, ressente-se dos ventos 
dominantes que sopram em cada contexte hist6rico e constitui, porventura, 
em certas conjunturas, um factor potenciador ou mesmo gerador desses 
mesmos ventos. Mas, em lugar de ser um bloco homogeneo e monolitico, e 
tambem ele trespassado pelas lutas, contradi~6es e dinfunicas de mudan~a 
de qualquer outro campo social. 

2. Eixos e pressupostos para a forma'i'iio em Jornalismo 

A relevancia social do jomalismo nao parece sofrer contesta~ao. Nas 
sociedades modemas, os sistemas e as rela~6es sociais distinguem-se 
certamente por uma crescente diferencia~ao e especializa~ao funcional. 
Distinguem-se ainda por aquilo que Giddens (1992) designou como des
contextualiza~ao, entendida como «separa~ao das rela~6es sociais dos 
contextos locais de interac~ao e a sua reestrutura~ao atraves de extens6es 
indefinidas de espa~o-tempo" (1992, p. 16). Atraves deste processo, inerente 
a constru~ao da modemidade, opera-se um certo esvaziamento e estandar
diza~ao do espa~o e do tempo, deixando as actividades sociais de estar 
amarradas as rela~6es de co-presen~a. 

Os meios de comunica~ao e informa~ao, quer enquanto dispositivos 
tecno16gicos, quer considerados pelas mensagens que veiculam, em espe
cial a informac;:ao de actualidade, permitem criar uma multidimensionali
dade dos tempos e dos espa~os, favorecendo novas recontextualiza~6es das 
instituic;:oes e relac;:6es sociais. 

Os mapas cognitivos e as representac;:6es que vamos construindo do 
mundo em que vivemos dependem em grande medida daquilo que 0 

sistema mediatico-jornalistico elege e faz aceder a visibilidade social. E este 
processo adquiriu contornos tais, que se pade dizer que 0 criterio de nota
bilidade deixou, em boa medida, de constituir uma caracteristica perten
cente ou inerente em primeiro grau a substmcia dos eventos e ocorrencias, 
para passar a depender da aten~ao e incidencia sobre eles projectada pela 
notifica~ao medi:l.tica. Os campos politico, econ6mico, cultural e despor-
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tivo, nomeadamente, vivem de tal modo um jogo de dependencias e cumpli
cidades com 0 campo jomalistico, que quase se tomam incompreensiveis 
fora da area de visibilidade que dessa forma recebem. 

Por outro lado, a informac;;ao converteu-se num dos mais florescentes 
sectores da actividade 'econ6mica, nomeadamente com 0 desenvolvimento 
e a convergencia das chamadas novas tecnologias da informac;;ao e comu
nicac;;ao e com a expansao das redes electr6nicas de comunicac;;ao e das 
respectivas formas de acesso. 

Um aspecto relevante, neste contexto, e certamente 0 do leque de desa
fios colocados pela 'explosao da informac;;ao', sob 0 ponto de vista da quan
tidade, da diversidade e da velocidade, e pelos impactes decorrentes das 
inovac;;6es constantes, ao nivel das formas do seu armazenamento, utili
zac;;ao e distribuic;;ao. Esta proliferac;;ao, que alguns autores entendem 
constituir urn risco e mesma uma amea9a 14, suscita problemas que cons
tituem, em nosso entender, dificuldades indesmentiveis, mas tambem 
justificac;;ao acrescida do papel do jomalismo. 

Ao alargar-se exponencialmente a informac;;ao disponivel, crescem na 
mesma medida os problemas da sua validade e fiabilidade (Agostini, 1997), 
com a particularidade de qualquer pessoa ou instituic;;ao poder virtualmente 
passar a ser fonte difusora de informac;;ao. A estes riscos sera de acrescentar 
ainda a carga simb6lica e euf6rica inerente a imagem das novas tecno
logias, que leva ou pode levar a tomar por menos carente de confirmac;;ao 
ou apreciac;;ao critica um dado ou informac;;ao delas proveniente 15. 

Aqui se ve, de modo eloquente, que as normas e convenc;;6es que carac
terizam a 'profissionalidade' do Jomalismo - a localizac;;ao de um facto no 
espac;;o e no tempo, a identificac;;ao dos protagonistas dos eventos, a citac;:ao 
das fontes, 0 recurso a criterios de valorizac;:ao dos acontecimentos, para ja 
nao falar da obediencia a um c6digo deontol6gico a que os profissionais 
reconhecidos como tal estao obrigados - constituem um fundamental 
contrato (implicito) com 0 publico, que the assegura, pelo menos, pontos de 
referencia que concorrem para a qualidade da informac;:ao. 

E precisamente neste quadro que importa caracterizar e analisar criti
camente as representac;:6es comuns acerca do papel do Jomalismo e da 

14 Neil Postman, par exemplo, vai ao ponto de considerar a proliferac;:ao de clados e de 
informa«;6es proporcionados pelas novas redes de comunicac;:ao como potenciadora de uma 
especie de sida cultural, dado encontrar, nas sociedades em que se propaga, sistemas imunita
rios completamente destT09ados (1990). 

15 Referindo-se a sua experiencia de cinco anos a obsenrar comportamentos e atitudes 
Duma escola dos EUA, uma bibliotecana observou que «as estudantes - e meSffiO alguns 
professores - acreditam que algo a que tenham acesso atraves do computador e melhor do 
que se estiver contido num livro» (http://inst.augie.edul-asmith). Como e 16gico, a questao 
coloca-se nao apenas para 0 publico em geral, mas tambem para os pr6prios jornalistas. 
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actividade jomalistica. Aparentemente, continua a ser valida 0 retrato que 
fez, em tempos, Umberto Eco, relativamente a ideologia reinante no meio 
profissional, designadamente no contexto italiano: «existe uma fonte da 
noticia, que e urn dado da realidade independente; depois, a informa~ao, 
que se encontra ao servi~o da realidade objectiva, transforma os factos, a 
que teve acesso atraves da fonte, em mensagens, distribuindo-as aos 
destinatarios» 16. 

Se os factos falassem por si, a tarefa dos jomalistas talvez fosse mais 
facil de levar a cabo, mas tam bern seria por certo mals tecnica e burocra
tizada. Mas os factos - que ja exprimem e encerram modalidades de 
percep~ao daquilo que ocorre a nossa volta - nao sao por si informa~ao 
e nao podem ser colocados ao dispor dos interessados se nao for atraves 
da sua enuncia<;:ao, isto e, atraves da linguagem, atraves de c6digos e 
conven'Yoes s6cio-culturais. 

Os profissionais do jomalismo tern necessariamente de, em cada 
momento, mediante complicados processos de selec~ao e avalia~ao, cons
truir relatos e interpreta<;:oes, a partir de dados e informa<;:oes que procuram 
e recolhem de diferentes modos e em diversas fontes. 0 processo produtivo 
ocorre frequentemente em condi<;:oes de pressao - desde logo de espa~o 
e de tempo - que exigem a defini~ao de criterios de classifica<;:ao e a imple
menta~ao de rotinas de produ~ao, para fazer face a imprevisibilidade e 
multiplicidade de areas das ocorrencias da vida social. 

A avalia~ao do interesse e importancia dos eventos e a capacidade 
de indagar 0 sentido e alcance dos acontecimentos e de sopesar a validade 
dos factos pressupoem uma forma~ao humanistica e sociocultural apurada 
e exigente. 

De entre as qualidades ou virtudes que se toma imperioso cultivar, no 
exercicio da profissao e no processo de forma~ao dos jomalistas, a procura 
incessante da verdade constitui uma dimensao fundamental, tendo 
presente que, mals do que os resultados - afinal, estamos sempre diante de 
aproxima~oes, percep<;:oes ou versoes da realidade - essa busca deve 
assentar nos processos 17. Trata-se, evidentemente, de uma materia que 

16 Eco, Umberto (1979) 'Obbjetivita dell'Informazione: il Dibattito Teorico e Ie 
Trasformazioni della Societa Italiana', in W. AA. Informazione: Consenso e Disenso. Millio: 
n Saggiatore. Cit. In Rodrigo Alsina, 1989, p.174. 

17 Num ensaio recente, Bertrand Labasse (1997) defende a necessidade de encontrar 
modelos que possaro ajudar a abordar a complexidade da vida social, 0 que poderia passar 
pela explora9ao de uma 'epistemologia aplicada a informa¢o', que substitufsse «esta absurda 
obriga\=8.o moral do resultado - dizer a verdade - [por] uma obriga~ao moral dos processos». 
o autor explica, a este prop6sito, que, tal como ao medico nao se exige que cure 0 doente, 
mas que 0 trate devidamente e que do cientista se nao espera que nao erre, mas que proceda 
correctamente nas suas demarches, assim tambem ao jornalista se deveria pedir que cuide 
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dificilmente se ensina, mas que se pode promover, tomando nomeadamente 
os codigos deontologicos e as disposiyoes juridicas como referencia, e que 
se toma sobretudo importante cultivar, desde logo ao nivel das rela<;oes 
sociais e dos processos que se instauram nas instituiyoes (Alves, 1996). 
De resto, uma das formas de aprofundar esta busca permanente da verdade 
passa por alertar para a complexidade das situayoes com que 0 jomalista 
lida permanentemente. Mais do que indagayoes filosoficas sobre 0 que vern 
a ser a verdade, trata-se aqui de partir de casos e de problemas em que a 
verdade vai sendo procurada, construida, atraves de processos que 
envolvem com frequencia 0 defrontar de estrategias e jogos mais ou menos 
sofisticados de dificultayao, de ocultayao e de engodo 18. A capacidade 
de indagayao, de relacionamento de factos, de contextualizayao historica 
e socio-cultural e de interrogayao sao competencias importantes a desen
volver, combinadas com uma boa dose de tenacidade e, certamente, de 
humildade. 

Neste quadro, considero importante que a abordagem critica ao feno
meno jomalistico tenha em conta e submeta a amilise as categorias que 
predominam na captayao da realidade social, ao nivel da cultura profissi
onal e das logicas dominantes no sector. Parece-me de especial significado 
urn aspecto enfatizado por diferentes autores, que consiste na hipervalori
zayao do acontecimento, enquanto «medida» hegemonica de todas as 
escalas temporais 19. Como observa Wolton e, tia sua esteira, Mauro Wolf, 
esta preponderancia do novo, do imediato e do visivel, que caracterizam 0 

incessante fluxo informativo que «inunda» 0 espayo publico mediatizado 
opera ou favorece uma simplificayao e uma fragmentayao da vida sociaL as 
quais conflituam necessariamente com a reconhecida complexidade dos 
problemas de que a informayao jomalistica trata. Por definiyao, a comple
xidade nao e facilmente compreensivel; isto e, exige a aturada recolha de 
elementos, tempo para os relacionar e digerir. Deste ponto de vista, consi
dera Wolf (1997), «estao a desenhar-se assincronias profundas entre 0 

tempo da informayao e 0 tempo do conhecimento, relativamente aos 
problemas sociais e suas possiveis solw;6es». 

Esta parece ser uma orientacrao coerente com uma Dutra dimensao que 
julgo ser de promover na formayao dos estudantes de jomalismo: a activi
dade jomalistica como serviyo publico. Isto nao implica a defesa de posi-

mais dos processos e da respectiva explicita9ao, desde que fique salvaguardada a sua liberdade 
de expressao. 

18 A titulo de exemplo: por altura dos Jogos Olimpicos de Atlanta, em Julho de 1996, a 
pessoa que deu conta da existencia da bomba no Centenial Park passou, no espa90 de poucos 
dias, de urn simples desconhecido, a her6i nacional, depois a psicopata e potencial assassino 
para ser, finalmente tido como inocente. 
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cionamentos 'iluministas' sobre 0 papel do jomalismo ou atitudes que 
entendem 0 exercicio dessa actividade como uma militfulcia. Significa 
assumir que 0 jomalismo tern urn papel social de grande imporUmcia, que 
proporciona (ou nao) os elementos de que os cidadaos necessitam para 
tomar conhecimento dos assuntos de interesse comum e dos argumentos e 
modos de ver implicados nesses assuntos, para debater as possiveis solu
\:oes, para orientar as suas vidas, etc. Ha, como notou Bourdieu (1996)., 
uma rela\:ao estreita entre este sentido de servi<;o publico do jornalismo e 
as «condi<;oes de possibilidade de uma virtude civil, de que 0 jomalismo 
e urn dos lugares de exercicio privilegiado» 20. 

Esta perspectiva coincide parcialmente com algumas preocupa<;oes e 
dimensoes da corrente norte-americana do chamado jornalismo publico, 
civico ou comunittirio 21. Por outro lado, nao parece conflituar nem com 
uma certa diversidade de projectos editoriais que podem existir em cada 
sociedade nem com a natureza publica ou privada dos meios de infor
ma<;ao. De resto, 0 debate que tern existido no campo te6rico e no campo 
politico 22, em torno de diferentes visoes e analises do papel do joma
lismo na sociedade tern tido 0 merito, pelo menos, de trazer para a arena 
publica uma materia de indesmentivel relevancia para 0 aprofundamento 
da democracia e 0 de chamar a aten~o para os riscos de uma subordina<;ao 
do jomalismo a l6gica do mercado. Nesta linha, mais do que defender esta 
ou aquela posi<;ao, parece-me mais adequado proporcionar aos estudantes 
candidatos ajomalistas termos de referencia para a refiexao, nao sem subli
nhar 0 pouco sentido e ate ineficacia de discursos generalizadores e extre
mados que ora tendem a aceitar, ou ate enaltecer, a dilui<;ao do jomalismo 

19 Dominique Wolton chama-lhe «a tirania do acontecimento» (1995, p. 169-170). 
20 0 exercicio dessa 'virtude civil', a que alude Bourdieu, passa par encontrar; nos 

pr6prios meios jomalisticos, processos que permitam promover e refOlyar praticas 'virtuosas' 
(definidas como tal pelo conjunto dos profissionais) e desincentivar au mesma penalizar 
praticas ·viciosas'. Essa seria, em seu entender, uma via para refor~r a propria autonomia do 
campo jornaHstico. De entre esses processos, Bourdieu destaca: a) a criac;ao de instancias 
reguladoras da entrada na profissao; b) a crftica intema reciproca (pratica habitual noutros 
campos de prodw;ao cultural); c) a crftica extema, e em particular a analise sociol6gica 
objectivante. 

21 Uma visao avaliativa de conjunto pode ser consultada em Lambeth et al. (1998). 
Convem notar, porem, que tambem 0 'jomalismo publico' pode ser pervertido e transformado 
numa actividade em que '0 cliente e quem manda', representandq, de facto, uma nova e mais 
requintada modalidade de 'subordina~o do jomalismo a uma 16gica de mercado' (Frank. 
1999) ou uma nova forma de populismo (Nordenstreng, 1997). 

22 No caso da Fran~a, isso tem sido not6rio. designadamente com a interven9ao publica 
em que se lan9aram cientistas sociais e jomalistas como Pierre Bourdieu, Patrick Champagne, 
Serge Halimi e outros. Mas tambem no Reino Unido ou nos EUA, com as sucessivas derrapa
gens do jomalismo naqueles paises, nos ultimos anos, 0 debate tem sido intenso. 
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num hibridismo que mistura as noticias com a publicidade e 0 entreteni
mento 23, ora tendem a difundir uma ideia dos jomalistas e do jomalismo 
como mera 'correia de transmissao' ou instancia de reproduc;:ao e amplifi
cac;:ao dos interesses e mundividencias das elites no poder. 

3. Entre as teorias e as praticas 

Quando se Ie ou escuta os relatos dos estagiarios dos cursos de comu
nicac;:ao social! jomalismo acerca da sua entrada nas redacc;:oes, apos mais 
de quatro anos de estudo e de aulas, surge-nos, por vezes, a imagem do 
para-quedista diante da experiencia do seu primeiro lanc;:amento ou do 
automobilista na primeira viagem que faz por sua conta e risco. Alguns 
falam mesmo do contacto com «a realidade», como se a formac;:ao acade
mica fosse como que uma especie de ficc;:ao, de voo alto e planado por sobre 
os segredos, os escolhos e 0 pragmatismo da realidade «ca de baixo». 

Enquanto critica mals ou menos velada ao eventual (mas sempre repi
sado) teoricismo da formac;:ao academica, critica que, independentemente 
da sua pertinencia, diria ser inerente 11. condic;:ao estudantil, este sentimento 
e, a meu ver, inevitavel, mesma na hipotese de a componente mais orien
tada para 0 dominio das competencias de execuc;:ao ser mals desenvolvida. 
E isso acontece porque 0 jomalismo nao e urn mero campo de estudo e 
analise, mas e tambem uma actividade profissional «de grande dificuldade 
e de grande complexidade», como observa justamente Nelson Traquina 
(1993, p.12). Os futuros profissionais devem, sem duvida, ser preparados 
para essa complexidade, estar armados de uma competencia multifacetada 
para compreender e interpretar 0 mundo em que vivem e analisar eficien
temente a multiplicidade de codigos e de linguagens atraves dos quais a 
cultura e a vida social se enunciam. Mas nao podem deixar, tambem, de 
estar familiarizados com as dimensoes tecnico-profissionais, eticas e 
esteticas da actividade e dos contextos do exercicio da actividade. Como 
defendeu, em tempos, Adriano Rodrigues, «mais do que memorizar e 
treinar regras fixas de escrita jornalistica, a forrna~ao tern cada vez mais 
como objectivo eriar condi~6es de disponibilidade, ensinar a aprender, a 
reconhecer os sinais premonitores das mudanc;as significativas no tecido 
social por entre a fluidez das manifestac;:6es sociais, politicas, econ6micas, 
culturais que emergem por todo 0 lado» (1985). Partilho esta orientac;:ao 
que, no entanto, nao pode ser contraposta it tambem necessaria familiari
zac;ao progressiva com a prodw;:ao e redacc;:ao jornalisticas. Pelo contnirio, 
quer a analise do trabalho dos profissionals no activo, quer os ensaios de 
produc;:ao propria podem ser - e de facto, pela experiencia que possuo, tern 
sido - urn carninbo adequado e cornplernentar de apreender 0 caracter 
complexo da actividade de jomalista. De resto, e como observamos com 
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frequencia, se ha criticos implacaveis dos jomalistas e do jomalismo, os 
candidatos a jomalistas contam-se entre eles. Ora, 0 adentrar-se no lado 
mais pr:itico da actividade nao pode ser urn mero desenvolvimento ou ilus
trac;:ao das perspectivas te6ricas ou uma mera estrategia de natureza meto
dologica, mas antes, e tambem, uma via de desconstruc;:ao de visoes 
mitificadas e idealizadas da profissao. 

Julgo, por outro lado, vantajoso que a formac;:ao decorra de modo a que 
estes profissionais se passam familiarizar com uma compreensao critica do 
vasto campo comunicacional. Isto significa que nao me parece vantajosa a 
implementac;.ao de urn percurso academico que encerre excessivamente a 
formac;:ao num determinado saber-fazer profissional. Ao mesmo tempo, 
torna-se necessaria alguma prudencia face as orientac;.oes e mesma pres
soes, oriundas do mercado de trabalho, no sentido de se reduzir a enfase na 
formac;:ao para determinados perfis profissionais especificos - jomalismo, 
publicidade, relac;:oes publicas, comunicac;:ao institucional, produc;:ao e 
realizac;:ao audiovisual ou outros - em beneficio de urn perfil de 'comuni
cador' generalista, urn polivalente 'topa-a-tudo', capaz de se adaptar futu
ramente a todo 0 tipo de oportunidades com que the venha a deparar. 
Tal formac;:ao omnibus pode ser funcional face a urn contexto economico e 
cultural em que a informac;:ao e reduzida it comunicac;:ao ou, pelo menos, 
submetida it l6gica de seduc;:ao e de encenac;:ao que frequentemente a 
caracteriza. Nao parece, no entanto, ser essa uma via que silVa urn joma
lismo entendido como servic;.o a consciencia e participac;.ao cfvicas e ao 
enriquecimento da vida democr:itica. Uma coisa e os estudantes, ao longo 
do seu itinerario de formac;:ao, aprofundarem os seus conhecimentos acerca 
dos varios dominios da comunicac;.ao, ate como forma de se situarem 
melhor - e, quem sabe, se redefinirem - face a opc;:oes ja desenhadas; 
outra bern diferente reside na definic;:ao de urn itinerario preferencial espe
cifico, que estruture 0 caminho a seguir e em func;:ao do qual se estabelec;:am 
as prioridades e as precedencias, numa l6gica formativa caracterizada pela 
sequencialidade, a coerencia e a aproximac;.ao progressiva - a culminar no 
estagio - ao mundo profissional. 

4. A formac;:ao de jomalistas e a Universidade portuguesa 

o ensino do jornalismo no seio da instituic;ao universitaria teve de 
defrontar-se com resistencias varias, umas situadas no campo profissional 
e empresarial. outras provenientes do interior da propria Universidade. 
No primeiro caso, precisou de esbater as reticencias e suspeic;oes decor
rentes de uma visao instrumental e tecnicista da formac;:ao de jomalistas 
que tende a sublinhar 0 caracter «excessivamente teorico» do ensino desta 
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materia nas institui<;oes universitarias 24; no segundo caso teve de 
conquistar 0 seu pr6prio espayo, demarcando-se das concepyoes que, nas 
palavras de Adriano Duarte Rodrigues (1985), «entendem confinar a Uni
versidade nos campos consagrados das disciplinas constitufdas, olhando 
com desprezo para dominios marginais a esses campos disciplinares» 25. 

Esta por fazer a hist6ria do jornalismo portugues e, por extensao, a 
hist6ria do ensino do jornalismo. Dos dados disponfveis 26 pode dizer-se 
que Portugal esta presente logo nos primeiros momentos em que se 
debateu, na Europa, em finais do seculo XIX, a pertinencia de formar jorna
listas e a melhor via para 0 fazer 27. Significativamente, as tres vias que 

23 Manuel C. Chaparro analisou esse fen6meno num texto publicado no site do Instituto 
Gutemberg e intitulado «0 jornalismo nao sera reduzido a produto» (www.igutenberg.com.br/ 
chapa2l.htm). 

24 Veja·se, por exemplo, a sintese das II Jornadas sobre 0 Acesso a Profissao, publicada 
no boletim Jornalismo, de Janeiro de 1993, p.4, editado pelo Sindicato dos Jomalistas. Ai se 
critica com vigor nao apenas 0 imputado teoricismo, mas igualmente 0 alheamento face as 
exigencias da profissao e do mercado de trabalho. Por outro lado, nao deixa de ser signi
ficativo que, na introdll';ao geral a 10rnalismo: Quest6es, Teorias e 'Est6rias', Nelson Traquina 
tenha sentido necessidade de advertir que «a postura crftica do estudo e da investigac;ao 
academica (. .. ) nao pretende denegrir os jornalistas mas, sim, compreender a actividade 
jornalistica e 0 produto resultante dessa actividade - as noticias» (p.l2). 

25 Rodrigues, Adriano D. (1985) Princfpios para urn Projecto de FOrmD.fiio de lomalistas 
em Portugal. Interven~o no seminario «Jornalismo no ana 2000», realizado no F6rum Picoas, 
Lisboa (policopiado). 

26 Foi-nos de utilidade, neste ponto, a consulta de alguma documenta~o disponivel, ja 
por n6s utilizada em trabalho anterior (cE. Pinto, M.; Sousa, H. 1999) e nomeadamente da 
seguinte bibliografia: 

Correia, F. (1995). Contributo para 0 Estudo do Ensino do Jomalismo em Portugal. Lisboa 
(trabalho academico, fotoc.). Este texto viria a ser publicado com 0 mesmo titulo in 0 Pro· 
fessor. n.o 44, III Serie, Maio-Junho de 1995, pp. 53-61. 

Fran~, E.; Marques, G. B. (1982). '0 Acesso a Profissao de lomalista'. In Liberdade de 
Expressiio, Expressiio da Liberdade: Conclus6es, Teses, Documentos do 1.0 Congresso dos 
Jornalistas Portugueses. Lisboa: Secretariado da Comissao Executiva. 

Marcos, L H. (1986) 'Formacao Profissional: Comeco e Futuro', in Conclus6es, Teses e 
Documentos do 2.0 Congresso dos lornalistas Portugueses. Lisboa: Secretariado da Comissao 
Executiva 

Rodrigues, J_ C. (1986)_ 0 acesso a profissao de jomalista. In Conclusoes, teses e 
documentos do 2.0 Congresso dos lomalistas portugueses. Lisboa: Secretariado da Comissao 
Executiva 

Mesquita, Mario; Ponte, Cristina (1996/97) Situ~iio do Ensino e da Forma9ao Profissional 
na Area do Jomalismo. Estudo elaborado para a Representa~ao da Comissao Europeia em 
Portugal. 

Tengarrinha, J. (1989). Hist6ria da lmprensa Peri6dica Portuguesa (2.01 ed.). Lisboa: 
Editorial Caminho_ 

27 Quando a imprensa se tomara ja urn fen6meno de massas, pelo menos nos pafses 
mais avanr;a,dos da Europa e da America do Norte, com consequencias evidentes nos campos 
econ6mico e profissional, ° Congresso Intemacional de Imprensa, que comec;ou por se reunir 
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entao se defrontavam - a forma<;:ao pela experiencia (na 'tarimba', como 
tambem se diz), a forma<;:ao tecnica e a forma<;:ao cultural e humanistica de 
myel superior - continuam a figurar nos debates de hoje, se bern que a 
primeira modalidade tenha vindo a perder claramente terreno. 

Sendo, porem, 0 jornalismo urn dos esteios do espa<;:o publico, nao sera 
de todo surpreendente que as condi<;:6es do seu exercicio e os modos de 0 

encarar e assumir no quadro academico dependa das caracteristicas que, 
num detenninado sistema social, reveste esse mesma espa90 publico. 

Poder-se-ia supor que, num regime autoritiirio e cens6rio, como foi 0 

do chamado Estado Novo, 0 Governo tivesse procurado criar e controlar a 
forma<;:ao dos jornalistas, enquanto forma e instancia acrescidas de 
controlo ideol6gico. Sabemos que nao foi essa a orienta<;:ao seguida, 0 que, 
em certa medida, e conhecendo 0 controlo ferreo exercido sobre os 6rgaos 
de informa<;:ao e sobre os respectivos profissionais, diz bastante da 
concep<;:ao e atitude do salazarismo relativamente aos jornalistas. 
Sintomaticamente, ate Abril de 1974, a iniciativa na materia coube, de 
uma forma mais saliente, ao Sindicato da classe 28 e, ja na era marcelista, a 
urn grupo financeiro com interesses em varias publica<;:6es. Tudo (ou quase 
tudo) iniciativas sem sequencia ou, como no ultimo caso, sem reconheci
mento oficial. 

A posi<;:ao do regime derrubado em 25 de Abril relativamente as cien
cias da comunica<;:ao e ao jornalismo deve ser entendida num quadro mais 

pela primeira vez na Belgica em 1894, viria a reunir-se, na sua quinta ediyao precisamente em 
Lishoa, em 1898, para aprovar uma mOyio em que se defendia a necessidade da fonnac;ao dos 
jornalistas, nao tanto em materias te6ricas. mas em questoes praticas como 0 usa cia maquina 
de escrever, do telefone e do telegrafo, retinas redactoriais, gestao e contabilidade, impressao 
e distribui<;:3.o, alem de no¢es de reportagem em tribunais e parlamentos. A ideia geral era a 
de que este tipo de forma~o deveria ser promovida e organizada pelas organiza<;:oes profissi
onais e nao pelo Estado. Cf. Bjork, U. J. (1996) 'The European Debate in 1984 on Journalism 
Education', in Journalism & Mass Communication Educator, vol. 51 (1), pp. 68 e ss. 

28 0 Sindicato. atraves do seu presidente, Luis Teixeira, apresentou ao Govemo. a 8 de 
Fevereiro de 1940, 0 projecto detalhado de urn Curso de Formac;ao de Jomalistas, com 0 

respectivo elenco e programa de cadeiras, bern como 0 nome dos responsaveis por carla uma 
delas. A iniciativa, no entanto, nao encontrou acolhimento favoravel junto do Governo. Em 
1970. sob a direcc;:ao do jornalista Silva Costa. a Assembleia Geral do Sindicato aprovava urn 
ambicioso 'Projecto de Ensino de Jornalismo em Portugal», que havia sido elaborado por uma 
comissao constitufda pelos jornalistas Silva Costa, Jacinto Baptista. Ant6nio dos Reis. 10ao 
Gomes e Caceres Monteiro. a que foram associados consultores tecnicos recrutados entre 
portugueses diplomados em lornalismo por escolas superiores de Espanha. Franc;a e ItaIia 
(d. Correia. op. cit.). ° projecto propunha urn curso de licenciatura em cinco anos com urn 
peso maioritario (60 a 70 par cento) de disciplinas de ciencias sociais e humanas. Citando uma 
recomendacyao da UNESCO. Silva Costa sublinhava enta~ que «0 jornalista no mundo 
modemo. necessita de ampla base cultural e da maturidade pr6pria de urn diplomado pela 
Universidade» (cit. in Agee, W.K.; Traquina, N. (198?) 0 Quarto Poder Frustrado - Os Meios de 
ComunicafQo Social no Portugal P6s-Revoluciondrio. Lisboa: Ed. Vega, p.124. 
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geral de desinteresse, menosprezo ou mesmo de suspeita perante as cien
cias sociais em geral e de urn controlo centralista das institui<;oes de onde 
poderia porventura emergir a proposta de iniciativas 29. 

No p6s-25 de Abril, passada que foi a agita<;ao e criatividade do periodo 
revolucionario, vao desenvolver-se tres linhas de ac<;ao, correspondentes a 
outras tantas concep<;oes e orienta<;oes quanta it forma<;ao de jomalistas: a 
profissional (promovida ou co-participada por organiza<;oes profissionais e 
marcada por uma concep<;ao da forma<;ao como reciclagem e actualiza<;ao); 
a politecnica (afirmando a relevancia de uma legitima<;ao e certifica<;ao 
de nivel superior, mas voltada para as exigencias do mercado de trabalho); 
e a universitaria (valorizadora de uma s6lida forma<;ao cultural e humanis
tica e com urn grau diferencial de aproxima<;ao it pratica profissional) 30. 

Neste ultimo caso, haveria que distinguir ainda, como fazem notar Agee 
e Traquina (sid: p.124), a concep<;ao que defende que 0 campo jomalistico 
deve ser objecto de abordagem em estreita interac<;iio com os outros 
campos, no quadro mais vasto das ciencias da comunica<;ao, daqueloutra 
que preconiza a autonomiza<;ao dos cursos de Jomalismo, como veio 
mais tarde a acontecer com 0 curso criado na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 

Na leitura desta problematica feita por Mario Mesquita, as licencia
turas universitarias, quer as que se orientam par uma 'perspectiva comuni-

29 Quanta as universidades, importa sublinhar que, «de 1926 ate a publicacao da lei 
Veiga Simao [1973], durante quase meio seculo, 0 ensino superior nao mereceu grande 
empenho do Estado Novo». Em 1960, por exemplo, era escassfssima (3.9%) a popular;ao 
portuguesa da faixa 18-22 anos que frequentava 0 ensino superior; por alturas do 25 de Abril 
de 1974, apesar dos progressos entretanto registados, essa propoI"9ao naD andava longe dos 
10 por cento63 . E interessante notar tambem que os estudantes que frequentavam em 1960 
cursos superiores no ambito das ciencias sociais nao iam alem dos 6.4% do total de alunos. 
Em 1970, essa percentagem andava pelos 11%, elevando-se, a partir de 1975, a valores 
proximos dos 20 per cento (cf. Carreira, H. Medina (1996) 'A Educa~ao', in Barreto, A. (org.). 
A Situa,.o Social em Portugal, 1960-1995, Lisboa: Instituto de Ci~ncias Sociais, p. 442). 

30 0 CFJ - Centro de Formac;;:ao de Jornalistas (criado no Porto por urn conjunto de 
jomalistas em 1983) bern como 0 CENJOR - Centro Protocolar de Forma~o de Jomalistas 
(criado em 1986, em Lisboa, por iniciativa do Sindicato dos Jomalistas, Associac;oes de 
Imprensa Diaria e Nao-Diaria e Instituto de Emprego e Formar;:ao Profissional) seriam exem
plos da primeira orientac;ao enunciada. Os cursos de jornalismo ou aparentados nascidos no 
quadro de desenvolvimento da rede do ensino superior politecnico seriam exemplificativas cia 
segunda orientac;;:ao. Finalmente os cursos de ci~ncias da comunicar;:ao criados, primeiro, na 
Faculdade de Ci~ncias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e, depois, no 
Instituto Superior de Ci~ncias Sociais e Politicas da Universidade Tecnica de Lisboa, 
na Universidade Cat6lica, na Universidade da Beira Interior e na Universidade do Minho, 
aIem de, mais recentemente, em varias universidades do sector privado, exemplificariam a 
terceira orientar;:ao. 0 primeiro curso de licenciatura em Jornalismo foi criado na Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra em 1993. 
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cacional' quer as que seguem uma 'formac;;ao humanista classica' acompa
nhada de disciplinas mais especificamente relacionadas com a vida profis
sional, encaram a especializac;;ao em jornalismo numa perspectiva que «liga 
e associa a formac;;ao humanista a competencia tecnico-profis-sionah, 31. 

Urn exemplo desta articulac;;ao pode ser encontrado precisamente na licen
ciatura em Comunicac;;ao Social da Universidade do Minho, que define 
como objectivos 0 desenvolvimento de uma triplice competencia do 'comu
nicador social' a formar: 

«- competencia intelectual, cultural e moral que llie perrnita a 
compreensao e interpretac;ao criticas da sociedade e mundo actuais; 

«- competencia especifica no ambito da comunica~o humana, 
mediante 0 conhecimento aprofundado dos comportamentos comunica
tivas, seus aspectos psicol6gicos e sociais e processos semi6ticos e lingufs
ticos, e tambem a capacidade de emitir e receber mensagens com elevado 
grau de eficiencia; 

«- competencia tecnico-profissional ao nivel dos meios de comuni
cac;ao e do exercicio de funC;Oes de comunica.;ao institucional em algum 
sector especializado) 32. 

Pode haver divergencias quanta ao peso relativo que estes tres eixos
orientac;;oes deverao ter no curriculo formativo ou quanta ao modo de os 
operacionalizar. Havera, hoje, provavelmente urn acentuado grau de 
concordancia em que todos eles devem figurar. E certo que continua a 
registar-se uma corrente de opiniao entre os jornalistas mais veteranos, 
segundo a qual a verdadeira formac;;ao e a da tarimba (sur Ie tas, diriam os 
franceses). E e preciso reconhecer que esta asserc;;ao possui alguma dose 
de verdade. Ate porque cada 'tarimba' representa urn contexto muito parti
cular, com a sua hist6ria, as suas rotinas, a sua cultura organizacional, e 
seria impossivel a formac;;ao academica contemplar toda essa diversidade. 
Mas tambem e necessario perguntar-se 0 que sao hoje as redacc;;6es ese, 
quando se faz a apologia da tarimba, nao se esta a idealizar e mitificar uma 
realidade que se diversificou e se tornou ate, em diversos casas, irreconhe
dvel. Par outro lado, a complexidade crescente da vida social, a prolife
ra<;ao das fontes e das formas de infonnac;ao, as transforrnac;oes no plano 
s6cio-econ6mico e tambem no plano cultural e etico induzidas pelas 
inovac;6es tecnologicas tomam cada vez mais pertinente a ideia de que a 

31 Mesquita, M. (1995). L'Enseignement du loumalisme au Portugal: Ie Miracle de fa 
Multiplication des Cours. Texto apresentaclo no Sigma/Communication Sciences Meeting em 
Sienna, Italia, 22-23 de Setembro (fotocopiado). 

32 Preambulo da Resoluc;ao SU - 3/91 do Senado da Universidade do Minha, que insti
tuiu 0 Curso de Comunicac;ao Social. 
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forma<;:ao nao se confunde com uma etapa que precede 0 exercico de uma 
profissao ou de uma actividade social, antes deve ser, cada vez mais, 
«educa<;:ao ao longo da vida» a qual, no dizer da UNESCO, constitui «uma 
das chaves de entrada no seculo XXI» 33, Eis urn desafio nao apenas para 
os jomalistas e suas organiza<;:oes s6cio-profissionais e para as empresas, 
mas tambem para as pr6prias institui<;:oes de forma<;:ao de nivel superior. 

33 Delors. Jacques (coord.) (1996) L' Education, un Tresor Est Cache Dedans. Rapport a 
l'UNESCO de la Commission Internationale sur l'Education pour Ie XXIeme Siecle. Paris: 
Editions Ociile Jacob, p. 17 e 108-122. 
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