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REPENSAR 0 JORNALISMO DE PROXIMIDADE 
PARA FIXAR OS MEDIA LOCAlS 
NA SOCIEDADE GLOCAL • 

XOSE L6PEZ GARCiA ,,,' 

RESUMO 

No actual contexto da globaliza/Yao - marcado pela convergencia das telecomuni
ca/yos, a informatica e a industria de conteudos -, 0 qual facilita a intercomunica/y3.o em 
tempo real, 0 valor social da informa/Yao local tambem aumenta. E, pois, a luz desta nova 
dialectica global-local, a que se atribui a designa/yao «glocab, que se propoe uma reflexao 
sobre a actividade jornalistica dos meios locais, de modo a que estes possam encontrar 
novas estrategias para favorecer a participa/yao dos cidadaos e a projec/yao exterior da 
informayao de proximidade. Assegurar-se-a, assim, uma filosofia de interculturalidade, 
diversidade e pluralismo, capaz de fazer frente a uma crescente homogeneiza/yao geral. 

ABSTRACT 

In present context of globalisation characterised by the convergence of telecommu
nications, information technologies and the contents industry, making real time interper
sonal communication easier, the social value of local information increases. In light of 
this new global-local dialectics (designated by «glocal»), this article addresses journalistic 
activity in local media. The goal is that these media find new strategies to promote citi
zen's participation and wider dissemination of local information. This will bring forward 
a philosophy of interculturality, diversity and pluralism, capable of opposing the ever
growing general homogenisation. 

Quando a evolu~iio do hipersector da comunica~iio se direcciona para 
uma dupla e simultanea tendencia global-local (conhecida como anglicismo 

'" Texto apresentado ao III Encontro Lus6fono de Ciencias da Comunica<;:ao. ocorrido 
na Universidade do Minho, em Outubro de 1999. 

";, Universidade de Santiago de Compostela. 
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de «gloeal»), os media de proximidade eneontram-se numa eneruzilhada que 
exige uma revisao das suas estrategias tanto empresariais como informa
tivas se querem eonquistar 0 futuro. As tendeneias nesta sociedade-rede de 
que tanto falamos nestes ultimos anos do milenio permitem-nos adivinhar 
urn panorama medi:i.tico a medio prazo no qual sobreviverao produtos 
mais globais e produtos mais loeais num mapa em que os diversos suportes 
desempenharao urn papel de eomplementaridade na constela~ao da estru
tura comunicativa. Enquanto avan~a a globaliza~ao ou se multiplicam as 
redes que facilitam a intercomunica~ao em tempo real, 0 valor social da 
informa~ao de proximidade tambem aumenta. 

Todos os dados indicam que a dialectica global-local entrou numa nova 
fase. Estamos na era do global e do local, uma fase na qual 0 processo de 
concentra~ao economica mudou a rela~ao entre os actores trans-fron
teiri~os e abriu novos horizontes de futuro. As tecnologias actuais nao 
so multiplicaram os espa~os globais, como tambem os locais (Miquel de 
Moragas, 1998) '. Impoe-se, pois, analisar 0 novo cenario com a perspectiva 
de «glocalidade», porque muitos processos de comunica~ao local conver
tem-se em mundiais pela sua difusao. E nao so podemos fixar-nos na 
difusao, como tambem devemos prestar aten~ao a origem da produ~ao 
- agora deslocalizada -, aos objectivos perseguidos, aos meios utilizados, 
aos tra~os de identidade que caracterizam as mensagens, as caracteristicas 
comuns dos destinatarios e a capacidade de capta~ao de cidadaos de colec
tivos diversos. 

o estudo do actual panorama exige uma aten~ao especial a estas ques
toes, embora sem esquecer que no novo enquadramento terao urn forte peso 
as rela~6es primarias dos cidadaos com as pessoas da sua rela~ao mais 
proxima, sobretudo aquelas que tenham urn mesmo idioma, urn mesmo 
horizonte, as mesmas necessidades e a mesma realidade e identidade local. 
Isto e, os cidadaos provavelmente partilharao as possibilidades de uma 
maior comunica<;ao planetaria com as relac;5es do seu meio social mais 
imediato, e, nesta sequencia, a informa<;ao de proximidade ocupani urn 
lugar central. 

Esta relac;a.o que comentamos entre 0 global e 0 local aparece como 
uma caracteristica basica do novo cenario criado pela convergencia das tele
comunicac;oes, a informatica e a industria de conteudos. A evoluc;ao tecno-
16gica, que tornou passivel esta convergencia, levou a substituic;ao do ffsico 
pelo digital (Jose B. Terceiro, 1996). E e nesta era digital, precisamente, 

1 Miquel de Moragas expos este criteria em varios iocais, depois de realizar investigajfoes 
sobre os ambitos de proximidade. Esta referencia cancreta foi feita em Santiago de Compos~ 
tela, no mes de Abril de 1998, quando da sua participajfao nas II Jornadas de Comunica<;ao e 
Cultura Contemporaneas. 
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onde as tecnologias nao s6 permitem a globaliza<;:ao, mas tam bern a multi
plica<;:ao de espa<;:os locais. 

Actualmente numerosos processos de comunica<;:ao local tomam-se mun
diais pela difusao. Agora ha. muitas mais possibilidades de a comunica<;:ao se 
difundir nos espa<;:os globais, 0 que exige novas formula<;:6es, porque muitos 
processos de comunica<;:ao locais sao ao mesmo tempo globais. 

A for<;:a das redes 

o novo cenario da comunica<;:ao caracteriza-se pelas redes. A inter
rela<;:ao das sociedades atraves das redes de comunica<;:ao esta propiciando 
nao s6 altera<;:6es quantitativas no volume de intercambio de informa<;:ao 
mas tam bern qualitativas. As mesmas estao a penetrar em todos os ambitos 
da actividade humana. Esta presen<;:a das tecnologias da informa<;:ao e da 
comunica<;:ao em todos os campos exige leva-las em linha de conta no 
momento de analisar a economia, a sociedade e a cultura em forma<;:ao 
(Manuel Castells, 1997). 

A transforma<;:ao dos atomos em bits e imparavei (Nicholas Negroponte, 
1995), e e de salientar que estamos apenas no inicio de uma transforma<;:ao 
em todos os ambitos da sociedade. Sao ja evidentes as altera<;:6es havidas 
nestas uItimas decadas na economia, no lazer, nos neg6cios e na propria 
comunica<;:ao. A medida que os meses decorrem detectamos novas possibi
lidades num horizonte presidido por urn panorama em mudan<;:a. 

Em suma, ha dados sufidentes para afirmar que 0 sistema informa
donal esta no preambulo de uma profunda revolu<;:ao, que coincide com 
uma perda de fiabilidade (Ignacio Ramonet, 1998). Entrecruzam-se, pois, 
aspectos do novo cenario com a perda de credibilidade, num marco geral 
de mundializa<;:ao. 

Presentemente, temos que aprender a viver em plenitude nesta socie
dade da informa<;:ao ou do conhecimento que preside a entrada no novo 
seculo. 0 irresistivei desenvolvimento das teiecomunica<;:6es, e em geral do 
hipersector da comunica<;:ao, obriga-nos a repensar muitas formula<;:6es 
destes l1ltimos anos, tendo em eonta essa estreita rela9ao entre redes, ser
vi90S e os seus conteudos. E e aqui, precisamente , oude devemos situar 0 

jomalismo de hoje. 
Como acontece com toda a nova tecnologia, as consequencias das redes 

provocaram uma certa confusao no ambito jornalistico. Os acontecimentos 
ultrapassaram a nossa capacidade de antecipa<;:ao ao que se segue e para 
analisar as suas consequencias. Dai que defendamos esta necessidade de 
reflexao desde os cenarios locals para, com todas as suas limita<;:6es, indicar 
possiveis iniciativas que respondam com exita aos novos desafios que tern 
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lugar num cenano caracterizado par urn rnovirnento face a integra9ao 
mundial que come<;:ou em vesperas do seculo XIX (Armand Mattelart, 1998). 

Respostas encontradas 

Sao muitos os factores que aconselham uma reflexao sobre 0 jornalismo 
no nosso tempo de redes de ambito local. Mas destacaremos, por urn lado, 
as aC90es contra as politicas centralizadas nos diversos estados e PQr outro 
lade as que surgiram nos ultimos anos a favor do local e regional. Movi
mentos diversos contribuiram, desde a dinamiza<;:ao sociocultural, ao recom
por das fronteiras comunicativas. Este processo foi favorecido por facto
res de camcter antropologico, politico, comercial e tecnologico (Miquel de 
Moragas, 1990). 

Temos varios exemplos muito perlo de nos. Urn foi no Estado Espanhol, 
onde a politica autonomica respondeu as solicita<;:iies das nacionalidades 
historicas e das comunidades para aproximar 0 poder atraves da descentra
liza<;:ao. 0 segundo exemplo que podemos citar .0 0 da Uniao Europeia, que 
criou 0 Comite das Regiiies pelo Tratado de Maastricht para atender as 
reivindica<;:iies das entidades regionais e das na<;:iies sem estado. 

Estes pedidos de aten~ao ao proximo tambem foram do ambito comu
nicativo. Em diferentes paises surgiram iniciativas que pretendiam que a 
singularidade cultural desafiasse com exito as tentativas de estandardiza<;:ao 
que facilmente se desenvolveram na trama tecnologica e economica global. 
A maioria dos paises refor9aram as suas politicas nacionais de comunica9ao 
para 0 cenario global prestando especial aten<;:ao a informa<;:ao de proximi
dade. A sua estrategia passava pela defesa dos tra~os de identidade, enten
dida esta como fonte de sentido e experiencia para 0 povo. Foi uma resposta 
que conquistou muitos seguidores. Hoje podemos dizer que se trata de urn 
movimento ascendente formado pelos paises que questionam 0 processo de 
globalizac;ao tecnico-econ6mica a margem das identidades locais. E estes 
parses concedem na sua estrategia uma grande importancia aos meios locais 
visto que estes meios sao poderosos elementos de consolida~ao de uma iden
tidade cultural. 

Pianos de futuro 

A consolida<;:ao destes pianos dos diversos estados nacionais para 
preservar a sua identidade local nos novos cenarios globais necessita, pois, 
de urn conjunto de estrategias para actuar no novo cenario. Nao basta que 
os paises estabele~am politicas de comunica<;:ao tendo em conta as novas 
circunstancias, e preciso tarnbem que os meios de comunica9ao privados 
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das diferentes localidades prestem aten~ao aos programas para intervir 
na sociedade global. 

Estas novas estrategias dos meios de comunica<;ao locais deverao ba
sear-se na informa~ao de proximidade que favorece a participa~ao do 
cidadao e ser uma via face Ii uniformiza~ao da oferta informativa. A combi
na~ao dos aspectos macro e micro e vital para 0 exito do hipersector da 
comunica<;ao. 

A necessidade de combinar adequadamente aspectos macro e micro 
exige uma actualiza~ao das velhas estrategias para estes tempos de mundia
liza~ao com especial aten~ao na cria~ao de equipas de inova~ao. na defesa 
firme da filosofia da interculturalidade. no converter 0 proximo como 0 

principal activo e na garantia da projec~ao externa 
Urn plano com estes quatro pontos implica a garantia de que as meios 

locais nao desperdicem as possibilidades da inova~ao nos conteudos e na 
forma de os contar OU as possibilidades de defesa da identidade pr6pria e da 
filosofia da interculturalidade como melhor forma de assegurar a diversi
dade e 0 pluralismo face Ii homogeneiza~ao. 

Da mesma maneira. uma aten~ao cuidada Ii informa~ao de proximi
dade permitini aos meios locais intervir com mais firmeza nos mercados 
locais e globais. visto que podem participar em distintas iniciativas para 
oferecer a outros grupos informa~ao num ambito que conhece bern. E. por 
ultimo a projec~ao exterior assegurani a presen~a fora das fronteiras que 
ate agora marcavam a sua actua~ao e uma defesa da identidade pr6pria no 
ambito global. 

Novas fonnas 

Esta nova forma de estar no mundo de hoje. caracterizado pela globali
zac;:ao que as tecnologias actuais favorecem permitira aos meios locais 
situarem-se em melhores condi~6es para ter exito seguro a medio prazo nos 
seus mercados naturais e para iniciarem novas ac~6es tanto no ambito local 

" como global. Mas esta redefini~ao de estrategias ficani incompleta se nao se 
empreender tambem uma revitaliza~ao jornalistica. 

A necessidade desta revitaliza~ao nasce de uma certa desorienta~ao que 
presidiu Ii evolu~ao do jornalismo nos ultimos anos. Foi uma fase em que as 
rotinas e a profissionaliza~ao das fontes conduziram a uma agenda induzida 
e a conteudos por vezes exagerados das procuras dos destinatarios. Esta 
falta de sintonia entre alguns produtos e os destinatarios. juntamente com 0 

exito do espectaculo comunicativo face a informac;ao, colocou 0 jornalismo 
de fim de seculo numa encruzilhada de dificil saida. 

Sao muitos os possiveis caminhos para inverter a situa<;ao. pais naa 
parece existirem solw;6es magicas ou uma unica medida. Mas restam pou-
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cas duvidas sobre a necessidade de actuar com prioridade no campo dos 
conteudos para tentar recuperar a sintonia com os destinatarios com 
produtos fiaveis e de qualidade. 

A maior parte das altemativas para construir informa~ao de qualidade 
e credivel talvez seja do ambito local, visto que essa maior proximidade com 
os destinatarios permite urn campo de experimenta~ao privilegiado para dar 
respostas satisfatorias aos novos desafios. Pelo menos pensamos que deve 
ser assim, motivo pelo qual dever-se-ao incrementar as experiencias nos 
observatorios locais para tentar demonstrar esta hipotese. 

Olhar 0 futuro 

o ponto central da resposta dos media locais aos actuais desafios passa, 
pois, por rever as velhas estrategias para enterrar as rotinas profissionais 
que conduziram 0 jomalismo ao empobrecimento, ferindo-o de morte, e por 
potenciar a criatividade e fomentar 0 talento. Esta resposta implica tentar 
converter as redac~oes em centros geradores de ideias, de documenta~ao, de 
temas, de constru~ao de textos mediante formulas diversas e de prepara~ao 
de produtos de qualidade em todos os suportes. 

Qualquer iniciativa para experimentar esta saida precisa de aproveitar 
o contributo positivo das melhores etapas do jomalismo deste seculo e 
evitar os erros cometidos. As medidas que relancemos devem pres tar espe
cial aten~ao no eliminar das causas do descredito profissional e da falta de 
credibilidade de muitos produtos informativos. 

Nao podemos utilizar velhos esquemas porque 0 cenario e radicalmente 
distinto. Vivemos num contexto muito diferente ao que presidiu it conquista 
da liberdade de expressao. Hoje ha urn cenario de muitos actores orga
nizados com uma for~a importante perante media muitas vezes pouco habi
litados a defender a sua autonomia e a preparar, distribuir e comercializar 
informac;ao. 

Por fim, impoe-se uma ruptura inteligente corn 0 passado, uma revisao 
das convenc;oes jornalisticas e urn novo marco de actuac;ao que estabelec;a 
regras ajustadas ao momento presente e situe os meios de comunica<;ao no 
contexto actual, com novas deveres - infonnac;ao sabre accionistas, partici
pa~ao em alian~as locais e globais, campanhas que apoie, fontes de finan-
ciamento, linha editorial, ... - e novos direitos - uso das redes publicas, meios 
para cumprir os seus fins, .. . 

Sao apenas alguns aspectos para os quais queremos chamar a aten~ao 
porque se impoe urn grande debate local e global sobre 0 novo marco, a 
sociedade que esta na mao das redes de comunica~ao. Esta importante 
mudan<;a de cenario e, precisamente, 0 que toma inviavel prosseguir com as 
velhas regras do jogo. 
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Algumas medidas 

Esta reflexao sabre as media no novo cenano, atraves de uma visao 
local, permite-nos sugerir algumas medidas para reinventar 0 jomalismo 
(ou repensa-lo), isto e, actualizar 0 jomalismo que fazemos com ferramentas 
que, nalguns casos, ficaram desfasadas. Trata-se de alguns pontos que 
permitam direccionar urn jomalismo para 0 contacto com a realidade e para 
uma sociedade «glocaJ", digital e multimedia. 

Nestes cinco pontos recolho os que considero prioritarios: 

1. Prestemos aten"ao a cria"ao de redaq:oes para todos os suportes e 
cuja visao esteja de acordo com a sociedade actual. A aten"ao aos 
conteudos recuperara a essencia dos media e obrigara os jomalistas 
a contar bern as historias, a explicar 0 que acontece , e incorporar as 
novas tecnicas para contar as hist6rias. 

2. Prestemos aten"ao aos leitores, a sua opiniao e as suas considera"oes 
sobre 0 que contamos. Esta aten"ao ao leitor levara os media a sin to
nizar com os jovens, com as mulheres, a pres tar mais aten"ao ao 
local e a oferecer temas diferenciados, com enfoques proprios, trata
mentos em profundidade e com pontos de vista muito diversos. 
Tambem levara 0 jomalista a contar 0 que se passa na sociedade, a 
estar mais na rna. 

3. Prestemos aten"ao as tecnologias actuais e as possibilidades que 
of ere cern para tratar informa"oes. Necessitamos de aproveitar todos 
os recursos existentes para atender aos pedidos de uma sociedade 
exigente. 

4. Prestemos aten"ao ao consumo critico da informa"ao. Devemos 
ajudar os destinatarios a entender a informac;ao que recebem, a dife
renciar a infonnac;ao da comunicac;ao e a conhecer 0 funcionamento 
do mercado informativo. 

5. Prestemos aten"ao a defesa da filosofia da interculturalidade e a 
projec"ao exterior. A constru"ao de urna sociedade rnais plural e que 
respeite a diversidade s6 pode fazer-se a partir de uma defesa da 
interculturalidade. E essa sociedade rnais plural deve ser construida 
nos cenarios locais e projectada na globalidade. 
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