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AS ClENCIAS DA COMUNICA<;:AO 
EM PORTUGAL 

ADRIANO DUARTE RODRIGUES * 

RESUMO 

Trar;ar 0 panorama do ensino cia Comunicar;ao em Portugal e 0 proposito deste 
artigo. Para tal. problematiza-se 0 conceito de comunica~o e as fronteiras delimitadoras 
cia respectiva area disciplinar. Face a uma concepr;ao meciiatica da comunicar;ao, redu
zida as tecnicas de difusao a distancia de mensagens e a uma perspectiva de comunicar;ao 
meramente instrumental (a qual se traduz num ensino de natureza profissionalizante) e 
ainda face a uma concepr;ao informativa da comunicar;ao, entendida como a transmissao 
de urn saber (confundindo-se a comunica~o com a informatizar;ao), prop6e-se antes uma 
concepr;ao critica da comunicar;ao enquanto aquela que, tomando a linguagem como 
objecto aut6nomo do saber, devera, de facto, ocupar 0 seu lugar na Universidade. 

ABSTRACT 
The goal of this article is to examine the state of university-level teaching of Commu

nication in PortugaL In doing so, I will render both the concept of communication and 
the boundaries of this discipline problematic. Understandings of communication have 
often been too media-centred, instrumental and informational. This often results in 
degrees with an emphasis on professional training or on information technologies. 
In alternative, I advance a critical notion of communication which takes language as 
an independent object of study that ought to have a place in university teaching. 

Nao e facil definir 0 ensino e a investiga<;:ao em comunica<;:ao. Uma das 
principais dificuldades desta tarefa tern a ver com a impossibilidade de urn 
entendimento consensual acerca da delimita<;:ao das fronteiras do proprio 
conceito de comunica<;:ao. Tal como ja Santo Agostinho dizia acerca do 
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tempo, comunica~ao e uma daquelas palavras que todos pensamos saber 0 

que e, mas, se nos perguntarem para dizerrnos em que consiste, nao somos 
capazes de 0 fazer, ou, quando tentamos dize-Io, e muito dificil conseguir 
obter uma posi9ao consensual. 

A razao da dificuldade de definir a comunica~ao decorre provavelmente 
da sua natureza. Por se tratar do proprio processo de constitui~ao da nossa 
experiencia, trata-se de uma realidade de tal modo naturalizada que escapa 
a nossa conscit~ncia, 0 que leva par isso a uma confusao do processo da 
comunica<;ao com 0 proprio mundo experienciado. 

Por facilidade de exposi~ao, you agrupar as diferentes maneiras de 
organizar 0 ensino da comunica<;ao em Portugal, em toma de tres concep
<;oes: a concepr;ao mediatica, a concep<;ao informativa e a concepc;ao crftica. 

1. A concep"ao mediatica da comunica"ao 

No panorama do ensino da comunica<;ao em Portugal, deparamo-nos 
com uma tendencia muito generalizada para confundir a comunica~ao com 
as teletecnologias, com as tecnicas de difusao a distancia de mensagens, 
com aquila a que se convencionou chamar os media. 

Segundo esta concep~ao, 0 ensino da comunica~ao deveria ser urn 
ensino destinado a transmitir os saberes tecnicos de que os profissionais 
dessas tecnicas precisam para poderem manipula-Ias com sucesso. Tambem, 
segundo esta concep~ao, por sucesso entende-se um certo tipo de mani
pula~ao dos media que permita obter lucros as empresas que detem a sua 
propriedade e a obten~ao do lucro de uma empresa mediatica mede-se 
fundamentalmente atraves do share das suas audiencias, da posi~ao alcan
~ada no mercado dos media. 

Esta concep~ao generalizou-se nos ultimos anos, devido ao facto de as 
actividades profissionais mediaticas terem progressivamente vindo a 
adquirir autonomia e visibilidade crescentes no mundo contemporaneo. 
Os media alcan~aram no mundo actual uma posi~ao de tal supremacia que, 
em praticamente tados os dominios da experiencia, a realidade passou a ser 
em grande parte definida em fun9ao da sua visibilidade mediatica. Ter acesso 
aos media tornou-se assim praticamente condi~ao indispensavel de exis
tEmcia ou, pelo men os, de visibilidade publica. Deste facto decorrem duas 
consequencias importantes. Por urn lado, 0 espa~o publico tornou-se urn 
dominio de competi~ao, por todos os meios incluindo a violencia, pelo 
acesso a publicita~ao mediatica e, por outro lado, a exclusao do acesso aos 
media tornou-se a mais importante forma de exclusao do nosso tempo. 

Nao admira que a maior parte das institui~6es que criaram cursos de 
comunica~ao tenham tido como principal objectivo a forma~ao de agentes 
da sua influencia, de modo a tornarem visivel e a autopromoverem as suas 
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ideologias ou os seus interesses junto da oplmao publica. Em Portugal, 
apesar da diversidade das motiva<;oes, tem sido este 0 objectivo da prolife
ra<;iio incontrolavel de cursos de comunica<;iio. Enquanto algumas institui
<;oes t~m sido motivadas pela esperan<;a de que os novos cursos de comu
nica<;iio assegurariam visibilidade mediatica para as suas ideologias reli
giosas, outras foram motivadas pela procura de promo<;iio para as suas 
op<;oes partidarias. Mas todas esperam obter com a cria<;iio de cursos de 
cOIDunicac;ao lucros faceis e rapidos que permitam rentabilizar os seus 
investimentos e satisfazer as ambir;oes econ6micas das suas clientelas. 

Estas motivac;oes comec;aram par se manifestar nas instituic;6es priva
das, mas, a partir dos anos 90, com 0 aumento da concorr~ncia e a dimi
nui<;iio da procura de alguns cursos de letras, alastraram as Universidades 
publicas, que come<;aram a ver, com a cria<;iio de cursos de comunica<;iio, 
uma oportunidade para aumentarem 0 numero dos seus alunos e, deste 
modo, assegurarem emprego aos seus professores, que corriam 0 risco de 
ficar sem carga lectiva. 

Embora legitima, a concep<;iio da comunica<;iio subjacente a estes objec
tivos e a estas motiva<;oes niio pode servir para definir 0 lugar da comu
nica<;iio na Universidade, devido a sua natureza extremamente redutora. 
E uma visiio que niio e cientificamente fundamentada, mas legitimada ape
nas por interesses particulares ou corporativos. E uma perspectiva de comu
nica<;iio meramente instrumental, que esquece ou subalterniza, entre outras 
coisas, todo um conjunto de outras dimensoes da comunica<;iio, de que 
destacaria as dimensoes sociais, politicas, cuiturais, simb6licas. 

o predominio actual desta concep<;iio instrumental da comunica<;iio na 
sociedade portuguesa, que consiste em reduzi-la a uma actividade mera
mente mediatica, deve-se provavelmente ao facto de se tratar de uma visiio 
simplista e utilitaria. E em grande medida 0 seu simplismo imediatista que 
faz com que as cursos de comunicac;ao se cantero entre as cursos superiores 
mais procurados pelos estudantes. Mas e tambem por isso que a area da 
comunica<;iio e encarada com particular suspeita por parte dos colegas de 
outras areas disciplinares. 

Podemos por isso considerar que e de um equivoco extremamente 
pernicioso que a actual procura do ensino da comunica<;:iio se alimenta. 
Como viio longe os tempos que vivi quando, em 1979, me confrontei com 
toda a especie de entraves, dentro e fora da Universidade, quando criei 0 

primeiro curso de comunica<;iio na Universidade portuguesa. Em pouco 
mais de 20 anos, passamos de aita para oitenta, de uma situac;ao de extrema 
desconfian<;a para uma situa<;iio de abertura sem condi<;oes a cria<;iio de 
dezenas de cursos de comunica<;iio. Como diz 0 ditado, niio ha fome que niio 
de fartura. 

o predominio da natureza instrumental da concep<;ao da comunica<;ao 
explica em grande medida a fraca problematizac;ao e 0 consequente redu-
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zido numero de projectos de investiga~ao nesta area. :Eo certo que tern 
surgidos alguns excelentes trabalhos de investiga~ao na area da comuni
ca'.;ao nas nossas Universidades, mas trata-se sintomaticamente de traba
lhos elaborados para a obten~ao de graus academicos. Em geral, depois da 
obten~ao do seu doutoramento, os jovens professores ficam depressa de tal 
modo absorvidos pelas exigencias de urn ensino de natureza profissionali
zante que perdem a disponibilidade para continuarem a dedicar-se it elabo
ra~ao de projectos cientificos e it realiza~ao de trabalhos de investiga~ao 
de maior folego. Esta e a meu ver a maior dificuldade com que hoje nos 
confrontamos em Portugal nos cursos de comunicac;;ao. Em vez de serem 
espa~os de cria~ao cientifica e de reavalia~ao critica de conhecimentos, 0 

ensino da comunica~ao tende a tornar-se mera reprodu~ao de rotinas profis
sionais e de saberes importados de outras areas disciplinares, revestidos 
retoricamente de formulas mais ou menos brilhantes de acordo com os 
modismos pedantes dos gurus do nosso meio cultural. Em vez do seu papel 
emancipador, os cursos de comunica~ao tornam-se assim alfobres de profis
sionais subservientes em rela~ao ao poder mediatico, dispostos a aceitar 
uma autentica escravatura da mente a troco de lucros chorudos, comprados 
a pre~os de ouro, neste novo mercado do acondicionamento e do alicia
mento. Esta logica nao atinge apenas 0 mercado do emprego dos nossos 
alunos; debota hoje vergonhosamente sobre 0 proprio corpo docente dos 
cursos de comunica~ao onde urn numero cada vez mais significativo se 
disp6e cada vez mais a prestac;;ao de favores mediaticos mais ou menos 
imbecis a troco de estagios para os alunos, de projec~ao narcisica da sua 
imagem nos media ou de transferencias bancarias para as suas contas ao fim 
do meso 

2. A concep<;lio informativa da comunica<;lio 

Ha tambem hoje em Portugal cursos de comunica~ao que sao organi
zados de acordo com uma segunda concep<;:ao da comunica~ao, a concep<;:ao 
informativa. E uma concep<;:ao mais complexa, uma vez que 0 pr6prio 
conceito de informa~ao tam bern e ambiguo e adquire diferentes acep<;:6es. 

2.1. A comunica9iio como transmissiio de mensagens 

A informa~ao pode ser entendida como a transmissao de urn saber por 
parte de alguem que 0 possui a alguem que e suposto nao 0 possuir. Neste 
sentido, 0 ensino da comunica~ao confunde-se com a aprendizagem de 
processos que tornem as mensagens acessiveis e transparentes. Espera-se 
assim que a escola habilite tecnicos de divulga<;:ao de mensagens, tradu
zindo-as em linguagem clara e acessivel ao grande publico. 
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Recordemos que foi esta concepc;:ao informativa da comunicac;:ao que 
esteve na origem dos ideais do i1uminismo enciclopedista da modernidade e 
da progressiva autonomizac;:ao do jornalismo enquanto instrumento de 
formac;:ao de uma opiniao publica esclarecida. Embora persista ainda hoje 
no imaginario dos profissionais dos media, ja nao e este projecto i1uminista 
que fundamenta os valores da informac;:ao. A transmissao da informac;:ao e 
cada vez mais mero pretexto economico, no quadro de uma informac;:ao 
cada vez mais legitimada pelos valores do mercado, pelas leis da oferta e da 
procura. Da concepc;ao inforrnativa da comunica~ao decorre par isso urn 
ensino cada vez mais anacr6nico. 

Esta maneira de entender a comunicac;ao como transmissao de urn 
saber e redutora, uma vez que tambem ignora todo urn conjunto muito mais 
amplo de func;:oes da comunicac;:ao, de que salientaria 0 seu papel na consti
tuic;:ao da sociabilidade. Nao comunicamos necessariamente para transmitir 
urn saber, mas para estabelecer, reforc;:ar, quebrar e restabelecer lac;:os com 0 

mundo a nossa volta, com os outros e connosco proprios. Sao estas dimen
soes da cornunica9ao que a concepc;ao meramente informativa tende a 
esquecer. Podemos inclusivamente fazer a hipotese segundo a qual existem 
aspectos da informac;:ao que se opoem a outros aspectos da comunicac;:ao. 
Assim, por exemplo, nao e a natureza informativa do "born dia» que dirijo a 
urn vizinho que constitui a sua func;:ao comunicacional de saudac;:ao. Ao 
dizer "born dia» a urn vizinho nao estou a informa-lo do estado do tempo 
nem a transmitir-lhe qualquer saber que nao saiba ja; estou a sauda-lo e, 
deste modo, a alimentar os lac;:os que nos unem, no seio de uma comunidade 
de vida comum. 

2.2. A comunicafG.o como inforrnatizafG.o 

Mas 0 conceito de informac;:ao adquiriu, ao longo do seculo XX, urn 
outro sentido, 0 da conversao de signos analogicos em signos digitais, nos 
signos numericos adequados ao seu tratamento pelos dispositivos artificiais 
da informac;ao. Comunicac;ao torna-se 0 processo de digitalizac;ao e de trata
mento informatica de mensagens de todo 0 genera. 

Para esta concepc;ao, a area da comunicac;:ao tende, por conseguinte, 
a confundir-se com a area da engenharia informatica e da electr6nica. 
A comunicac;:ao converte-se assim num termo que, em func;ao da sua cono
tac;:ao humanista, serve de legitimac;:ao social, de uma especie de suplemento 
anfmico, para a promoc;:ao e para a venda dos dispositivos informaticos e 
telematicos. Esta perspectiva parte de urn pressuposto ideologico particu
larmente generalizado no mundo actual, 0 de que a soluc;:ao dos problemas 
e 0 aumento da comunicac;:ao depende do incremento dos dispositivos da 
informac;ao. Esta concepc;ao da comunicac;ao reflecte, por conseguinte, uma 
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visao eminen temen te determinista e mecanicista, 0 retorno a uma perspec
tiva magica e feiticista da tecnica. 

2.3. Conclusiio 

As concep<;6es mediatica e informativa da comunica<;ao, que acabei de 
referir, sao ambas inaceitaveis por reduzirem 0 seu ambito a um dominio 
meramente instrumental. Se a concep<;ao mediatica considera os estudos da 
comunica<;ao como a mera aprendizagem das rotinas profissionais desti
nadas a promover ideologias, interesses financeiros ou interesses corpora
tivos, a concep~ao informativa visa apenas fornecer instrumentos 
destinados ora a divulga<;ao de saberes ora a manipula<;ao dos dispositivos 
informaticos. 

3. A concep,.ii.o critica de comunica,.ao 

Gostaria agora de definir a concep<;1io de comunica<;ao que, a meu ver, 
devera definir 0 seu lugar na Universidade. A falta de melhor termo, designa
la-ei por concep<;ao critica, dando a este termo 0 sentido positivo que esta 
associado a sua acep<;ao etimol6gica originaria. 

Critica vem do verbo gregG krinw, separar, discernir, escolher. Kriths e 0 

juiz, 0 arbitro; kritikos, como adjectivo, era atribuido aquele que e capaz de 
julgat; de discernir; kritikos, como nome, e 0 censor; dunamis kritikh e a 
faculdade de julgar. Mas e particularmente sugestivo 0 facto de os Gregos 
utilizarem, em medicina, a expressao kritikai hmerai para designar os dias 
criticos do doente, os dias em que 0 doente se debate na fronteira entre a 
doen<;a e 0 restabelecimento ou entre a vida e a morte. 0 termo critica 
partilha assim com 0 termo moderno 0 facto de ambos possuirem uma raiz 
que encontramos em termos de medicina. Recordo que e da raiz mod- de 
moderno que vern os termos modera~ao, medicina, medico, medicamento. 
Associada a esta raiz esta, segundo Benveniste, a ideia de conten9ao de urn 
fluxo desregrado por onde a vida se esvai e que urge conter, travar a tempo. 
E a esta decisao de paragem de urn fluxo desregrado que esta associada a 
ideia do discernimento, da crisis. E precisamente esta atitude que esta na 
origem da decisao de ruptura que se instala na fronteira entre a tradi9ao e a 
modernidade. 

A comunica9ao, entendida em sentido critico, insere-se, por conse
guinte, na sequencia das viragens que configuram a emergencia ou 0 apare
cimento do saber moderno. Consiste no acesso do conjunto de saberes que 
faziam tradicionalmente parte da experiencia espontanea, irreflectida e, 
nesta medida, desregrada, a urn novo tipo de saber, ao saber reflectido 
e metodicamente conduzido, de acordo com 0 seu dominio racional. 
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A concep<;:ao critica da comunica<;:ao corresponde, por isso, a urn para
digma iluminista da experiencia, na fase da modemidade avan<;:ada, da mo
demidade que decorre da viragem que fez emergir a Iinguagem como 
objecto aut6nomo de saber, como objecto de questionamento sistematico e 
metodicamente conduzido. 

Nao e portanto porque estamos num mundo dominado pelos disposi
tivos tecnicos de comunica<;:ao que os estudos da comunica<;:ao tern lugar na 
Universidade. E antes porque a problematica comunicacional emerge com a 
modemidade tardia, com 0 surgimento da Iinguagem como objecto de ques
tionamento no quadro das viragens que a configuram. as estudos da comu
nica<;:ao decorrem, por urn lado, da compreensao geneal6gica das viragens 
que constituiram a nossa modemidade e, por outro, da abordagem sistema
tica dos pressupostos metodol6gicos da viragem Iinguistica que esta hoje na 
origem da emergencia da problematica comunicacional no mundo contem
paraneo. 

A luz desta concep<;:ao critica da comunica<;:ao, YOU agora tentar descre
ver algumas linhas de for<;:a que podem configurar os estudos da comuni
ca<;:ao na Universidade. 

4. 0 ensino dos media na Universidade 

A concep<;:ao do ensino da comunica<;:ao depende obviamente da con
cep<;:ao de comunica<;:ao adoptada. 

Se restringirmos a comunica<;:ao ao dominio mediatico, considerando-a 
como difusao de mensagens atraves das teletecnologias, 0 seu ensino nao e 
da responsabilidade nem da competencia da Universidade. E ao ensino poli
tecnico, especialmente criado para 0 ensino profissionalizante, ou as 
empresas, em fun<;:ao das suas estrategias promocionais e dos seus objec
tivos concorrenciais, que compete fomecer este tipo de forma<;:ao profis
sional. Nao me considero, par isso, com competencia para me ocupar deste 
tipo de ensino. Nao tenho nada contra urn tipo de ensino da comunicac;ao 
orientado para 0 seu aproveitamento instrumental, mas a Universidade tern 
par objectivo exigencias cientificas que naD se coadunam com a visao redu
tora desta concep<;:ao da realidade. 

Nao pretendo, no entanto, dizer que pelo facto de nao ter nada aver 
com urn tipo de ensino que reduz a comunica<;:ao a manipula<;:ao profis
sional dos media, 0 ensino universitario da comunica<;:ao deve alhear-se das 
questoes comunicacionais suscitadas, no mundo actual, pelo desenvolvi
mento dos media e pela manipula<;:ao mediatica da experiencia. 

Em que medida a actual manipula<;:ao mediatica do mundo interessa a 
Universidade? Na medida em que os media criam e impoem novos quadros 
de sentido para a nossa experiencia do mundo, em que os media interferem 
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na constituic;ao da realidade, na formac;ao da nossa experiencia do mundo. 
Destes novos quadros do sentido, decorrem questoes que tern a ver com 0 

fundamento dos principios eticos da moral e da justi"a, que regulam os 
nossos comportamentos individuais e colectivos, com 0 fundamento da 
forma"ao do gosto, que regulam a constitui"ao dos valores esteticos. E para 
questoes como estas que a Universidade esta habilitada a equacionar, de 
modo a fomecer aos seus alunos os parametros teoricos e metodologicos 
disponiveis e mais adequados a sua abordagem e a sua solu"ao. 

Uma das principais fun"oes da Universidade consiste em preservar a 
memoria das continuidades e das rupturas que estiveram na origem das 
viragens do nosso tempo. Numa epoca marcada pela perca da memoria, esta 
e uma das fun"oes da Universidade que eu considero actualmente mais 
indispensaveis e mais urgentes. Muitos problemas que os recentes desen
volvimentos mediaticos colocam retomam e actualizam questOes que re
montam as origens da nossa cultura e que foram obtendo respostas que os 
estudos universitarios da comunica"ao tern 0 dever inalienavel de preservar, 
transmitir, actualizar e repensar. 

13. par isso cada vez mais necessario levar os alunos dos nossos cursos 
de comunica"ao a reler os textos ciassicos que nos chegaram do passado e 
que nos permitem reconstituir uma especie de arqueologia da problematica 
dos media e da comunica"ao. So assim os nossos alunos poderiio com
preender em que medida a experiencia contemporanea do mundo, tal como 
ela e hoje constituida pelos dispositivos mediaticos, e ao mesmo tempo uma 
continuidade e uma ruptura para com as quest6es fundamentais que os 
nossos antepassados colocavam. A este proposito, considero imprescindivel 
levar os nossos alunos a uma leitura atenta dos mitos teogonicos relatados 
por Hesiodo, pela Biblia e por Homero. E nesses documentos da Antigui
dade que encontramos reflectidos os principios ancestrais que iraQ orientar 
a evolu"ao cultural e que, nessa medida, permanecem como quadros do 
sentido pressuposto pelas problematicas comunicacionais dos nossos dias, 
pela maneira como formulamos hoje as quest6es suscitadas pelos media. 
Os pr6prios dispositivos mediaticos nao sao mais do que a realizac;ao 
tecnica desses principios que alimentaram a hist6ria da sua evoluc;ao. Consi
dero a este prop6sito particularmente oportuna a leitura do Fedro e do 
Crdtilo. Ao refiectir, no Fedro, sobre a ambivalencia da invenc;ao da escrita, 
Platao equaciona com uma actualidade impressionante as mesmas contra
di"oes do actual desenvolvimento tecnologico. No Cratilo, podemos encon
trar ja 0 confronto entre as posic;oes que hoje se confrontam acerca da 
linguagem, a critica da sua natureza representativa e das possibilidades de 
manipula"ao retorica. 
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5. 0 contributo de algumas disciplinas fundamentais 

Paralelamente it leitura destes documentos fundadores, os estudos de 
comuniea<;:iio niio podem prescindir dos contributos de algumas disciplinas 
fundamentais 

A antropologia fomece aos estudos de comunica<;:iio a abordagem do 
processo de hominiza9iio, indispensavel, por um lado, para situar 0 enrai
zamento corporal dos dispositivos mediaticos e, por outro lado, para com
preender em que medida 0 processo de evolw;:iio tecnica niio e seniio a 
actualiza<;:iio e a exterioriza<;:iio artificiais das potencialidades originarias 
dos primeiros artefactos. 

Mas e a reflexiio filosofica que fomecera os pariimetros fundamentais 
para equacionar as questiies e para a maneira de formular os problemas que 
hoje se colocam na area da comunicac;ao. Disse reflexao e naD ensino esco
lastieo da filosofia. Niio se trata de facto de uma aprendizagem da historia 
da filosofia, preocupada apenas em reproduzir os ensinamentos das escolas 
e dos pensadores do passado. Trata-se antes de ensinar as diferentes 
maneiras de pensar, levando os alunos a compreender como as questoes 
actuais siio herdeiras das questiies e prolongam os pontos de vista dos 
pensadores do passado. 

Uma das principais viragens que levaram it emergencia dos estudos da 
comunica<;:iio e a constitui<;:iio da linguagem como objecto de questiona
mento, viragem que ocorreu na sequ<'!ncia da propria problematiza<;:iio do 
fundamento da verdade, com a consequente tomada de consciencia de que 
niio e directa e imediatamente, mas na linguagem, que temos acesso ao 
mundo. 0 fim da cren<;:a ingenua na transparencia da linguagem, com a 
consequente descoberta de que a verdade e 0 resultado dos processos de 
veridic<;:iio, esta hoje na origem de um amplo dominio de interroga<;:iio, 0 

dominio de que decorre precisamente a emergencia da propria questiio 
comunieacional. A sua explora<;:iio e hoje prosseguida atraves dos estudos da 
pragmatica que se debru<;:am sobre a questao da referencialidade, dos actos 
de linguagern, dos processos inferenciais de constituic;ao e de apreensao do 
sentido. da analise conversacional, da contextualizac;ao do discurso. De entre 
as obras que tomam a serio esta questao e fornecem indicac;6es preciosas 
para a abordagem gostaria de lembrar A Teoria do Agir Comunicacional. 
E esta obra, em que Jiirgen Habermas define pragmaticamente a comuni
cac;ao, entendida como a constrw;ao em comum pelos interlocutores dos 
pressupostos de reconhecimento mutuo e de inteligibilidade enunciativa, 
indispensaveis para a averigua<;:iio quer da verdade cognitiva, quer da 
justeza normativa, quer da autentieidade avaliativa, quer da sinceridade 
expressiva dos discursos e das acc;6es comuns, construindo assim aquila a 
que podemos dar 0 nome de quadrilatero pragmatico de que e formado 0 

esquema arquitect6nico do edificio comunicacional. 
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A sociologia, os estudos da comunica~ao vaG buscar a inteIToga~ao 
sobre os problemas inerentes a sociabilidade. 0 efeito mais evidente da 
autonomia e da visibilidade alcan~adas, nas ultimas decadas, pelos disposi
tivos da informa~ao mediatica, com a consequente instrumentaliza~ao da 
comunica~ao, e 0 progressivo esquecimento dos problemas da comunica~ao 
inerentes a sociabilidade. E por isso particularmente importante levar os 
nossos a1unos a uma releitura atenta do Ensaio sobre a D6.diva, obra funda
mental em que Marcel Mauss mostra a natureza fundadora dos fen6menos 
sociais totais. 

E sobre este pano de fundo que se colocam as questoes suscitadas pela 
emergencia e pela autonomiza~ao da questao comunicacional e do campo 
mediatico, ao longo do processo da modernidade, com 0 consequente 
processo de fragmenta~ao dos diferentes dominios e das diferentes instan
cias da experiencia. Eu pr6prio dediquei tres Iivros a constitui~ao e autono
miza~ao do campo mediatico (0 Campo dos Media, Eslratigias da Comuni
ca9i1o e Comunica9i1o e Cullura). E a esta luz que podemos hoje entender a 
emergencia das novas identidades culturais e politicas, a globaliza~ao 
econ6mica e cultural, com a consequente crise das identidades nacionais 
herdadas do passado. Estas novas realidades estao associadas ao funciona
mento dos media, com a dialectica da g1obaliza~ao e da localiza~ao, reali
dade para a qual alguns soci610gos forjaram 0 neologismo glocaliza9i1o. 
Existe ja felizmente urn numero consideravel de trabalhos dedicados a esta 
questao central do nosso tempo. A titulo de exemplo, recordo aqui apenas as 
obras de Thompson e de Anthony Giddens. 

6. Conclusiio 

A luz das considera~oes que acabo de fazer; apresento agora, em cinco 
pontos, a maneira como vejo a situac;ao das ciencias da comunicac;ao na 
Universidade portuguesa: 
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1. A comunical;ao tern hoje urn lugar indiscutivel na Universidade, mas, 
na grande maioria das institui~oes universitarias portuguesas, nao e 
em fun~ao deste lugar que os cursos de comunical;ao foram criados 
e sao procurados pelos estudantes. 

2. Na grande maioria das Universidades os melhores trabalhos sobre as 
questoes especificas da comunical;ao nao estao a ser realizados no 
quadro dos cursos de ciencias da comunical;ao. Sao trabalhos realiza
dos por fil6sofos, soci610gos, historiadores, Iinguistas que se ocupam 
da produ~ao e da recepl;ao do discurso. 

3. 0 lugar da comunical;ao na Universidade s6 podera vir a ser devida
mente ocupado pelos cursos de comunicac;ao quando estes cursos 



passarem a preocupar-se seriamente com 0 estatuto, 0 quadro epis
temol6gico, 0 paradigma cientifico, a natureza dos problemas, dos 
metodos de indaga<;:iio racional e dos instrumentos de amilise do 
objecto comunicacional. 

4. Os saberes em comunica<;:iio continuam a ser 0 resultado das impor
ta<;:6es de diversos dominios disciplinares. A esta importa<;:iio di-se 
muitas vezes 0 nome de interdisciplinaridade. No entanto, como nao 
e definido com clareza 0 objecto da comunica<;:iio, a interdisciplina
ridade, que deveria servir de meio, toma-se urn fim em si mesmo. 

5. Para a defini<;:iio do dominio da comunica<;:ao, e indispensivei ter em 
conta a arqueologia e a genealogia da emergencia da problemitica 
comunicacional ao longo do processo da modemidade. 

197 


