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COMUNICA«;:AO INAUGURAL 
DO PRESIDENTE DO III.o ENCONTRO Lus6FONO DE CIENCIAS 
DA COMUNICA(:AO, PROF. DOUTOR MOISES DE LEMOS MARTINS * 

Senhor Secretario de Estado da Cornunicac;:ao Social, Dr. Arons 
de Carvalho, 

Senhora Vice·Reitora da Universidade do Minho, Professora Ceci
lia Leao, 

Senhor Presidente da Federac;:ao Lus6fona de Ciencias da Cornu-
nicac;:ao, Professor Marques de Melo, 

Excelentissirnas Autoridades, 
Caros colegas, 
Minhas senhoras e rneus senhores, 

A Federac;:ao Lus6fona de Ciencias da Cornunicac;:ao e a prornessa de 
uma comunidade lingufstica e comunicativa nas ciencias da comunica~ao. 
Ha dois anos sonharno-la em Lisboa, na Universidade LusOfona. Urn ana 
depois, constituirno-la em Aracaju, no Estado de Sergipe, no Brasil. 

Em cornurn tinhamos logo a partida 0 essencial. Tinhamos urna lingua 
que era testernunha, em si rnesrna, da hist6ria que, para 0 bern e para 0 mal, 
as nossas sociedades partilhararn ao longo de seculos. Tinhamos 0 facto 
de sermos todos cientistas da comunicac;:ao. activos nos nossos distintos 
paises. E tinharnos 0 afecto que circulava entre n6s por sentirmos a fundura 
das rafzes de que uma lingua comum e garantia. 

Hoje estamos na rampa do nosso lan~amento para 0 mundo. Estamos 
indubitavelrnente rnais fortes e rnais organizados do que no passado e 

* Departamento de Ciencias da Comunicac;ao. Universidade do Minho, Braga. E~mail: 
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come<;a a ser finalmente possivel entre n6s uma coopera<;ao e um inter
cambio cientificos vivos, plurais e regulares. Este Encontro conta com 
perto de 300 inscri<;oes. Sao cerca de 130 as inscri<;oes com comunica<;ao, 
das quais mais de 70 sao de investigadores portugueses e perto de 50 de 
investigadores brasileiros. Investigadores convidados, para sessoes plena
rias e coordena<;ao de sessoes tematicas, sao 21, dos quais 10 sao portu
gueses e 7 sao brasileiros. Entre os africanos, destaca-se a presen<;a 
mo<;ambicana do Dr. Nelson Saute e a presen<;a angolana do Dr. Albino 
Carlos. Ambos os investigadores pertencem a direc<;ao da Lusocom. 

300 inscric;:oes, das quais 130 com comunicac;:ao. Este e assim um 
momenta de grande jubilo e mesmo de algum alvoro<;o. E verdade, no 
entanto, que tem ainda muito de hiperb6lica a expressao «mundo da 
lusofonia», se aplicada as ciencias da comunicac;:ao. A Africa lus6fona e 
quase por inteiro a grande ausente-presente dos nossos Encontros. Ainda 
ausente, porque de pequena expressao no nosso campo cientifico. Presente, 
todavia, uma vez que e um signo forte do nosso desejo e do nosso afecto. 
Em contrapartida, 0 Brasil tem nas ciencias da comunicac;:ao uma tradic;:ao 
academica de mais de quarenta anos. E em Portugal, 0 Departamento mais 
antigo de Ciencias da Comunica<;ao, 0 da Universidade Nova de Lisboa, 
festeja 0 vigesimo aniversario da sua fundac;:ao. Esperamos que mais dez 
anos sejam suficientes para em Luanda ou no Maputo, na cidade da Praia 
ou em Bissau, podermos celebrar 0 cumprimento do nosso designio lus6-
fono em toda a sua extensao. 

o que ha de surpreendente na Lusocom, nesta promessa de comuni
dade Iinguistica e comunicativa, e 0 facto de nao ser possivel pensa-Ia nas 
diversas e distantes latitudes dos nossos pontos de origem sem as novas 
tecnologias que sao as tecnicas da cibernetica. Pode mesmo dizer-se que 
a nossa presenc;:a aqui deve muito a esta nova realidade implantada pela 
revolu<;ao das transmissoes, pelas novas tecnologias, e designadamente 
pela Internet. Enquanto realidade de alguma maneira tornada possivel pela 
for<;a tecnol6gica, a Lusocom tem tudo de uma comunidade virtual: em 
termos semi6ticos, pertence a categoria do possivel; e em termos de tecno
logia da informa<;ao, ao reino do ciberespa<;o. 

Realidade dos novos tempos, a Lusocom aparece assim como uma 
promessa e como uma configura~ao de mitos: em paralelo com a promessa 
e 0 mito de uma comunidade-que-vem, com a promessa e 0 mito de uma 
comunidade ideal de comunicac;:ao, e1a e tambem a promessa e 0 mito de 
urn corpo-a-vir. urn corpo colorido de muitas etnias, co]orido mesma corn 
o sofrimento do povo maubere, com a tragedia de Timor Loro Sae. 

o virtual (do latim, virtus: virtude, for<;a) e aquilo que esta em potencia 
no real, aquila que tern em si todas as condi<;6es essenciais da sua reali
zac;ao. Vma reserva, no entanto: ha que distinguir entre aquila que se 
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percebe e aquilo que existe, entre aquilo que e suscitado em n6s e aquilo 
que esta fora de n6s. Os fen6menos que solicitam os nossos sentidos 
sao sempre reais, sao fen6menos fisicos. Mas as representa90es que eles 
desencadeiam em n6s, tanto podem corresponder a objectos que existem 
realmente (a objectos que sao objectos reais), como a objectos que nao 
existem (a objectos que sao objectos virtuais). 

Dai 0 paradoxo que acompanhaa mudan~a tecnol6gica ocorrida entre 
n6s: nesta passagem dos atomos para os bits, tanto nos iluminamos, como 
nos cegamos. E que este tempo tanto e um tempo de luz como um tempo 
de impostura. 

Ainda agora, nos dias de chumbo em que a lusofonia aprendeu a sole
trar Timor, vi escrito, e com razao, que quem salvau 0 pavo maubere foram 
as manchetes e os editoriais do Liberation, do Herald Tribune, do Guardian, 
do New York Times, do Washington Post, assim como os momentos de 
aten~ao que a BBC World e a CNN the dedicaram. Nesses dias de chumbo, 
em que aprendemos todos a soletrar Timor, vi escrito que uma radio em 
Portugal, no caso a TSF, fez as vezes de um movimento social. 

E nada melhor do que a televisao para nos mostrar, nesses dias de 
chumbo, a incapacidade da comunidade intemacional perante a barbarie 
que sobre Timor se abateu. Nada melhor do que a televisao para nos 
mostrar a incapacidade da ONU e da Uniao Europeia. Nada melhor do que 
a televisao para nos mostrar tamrem a nossa irremivel dependencia da 
hegemonia americana no mundo. 

Tempo de luz, mas tambem de iniludivel impostura. Esta e uma bem 
complexa questao, sobretudo se conjugada com 0 facto de as nossas 
sociedades, ou algumas delas, nao terem ainda cumprido algumas das 
promessas da modemidade (e eu relembro-as, liberdade, igualdade e fra
temidade), ao mesmo tempo que se sentem atravessadas por tra~os de 
pre-modemidade e tambem, principalmente nos grandes centros urbanos, 
por novas formas de organiza~ao colectiva e de novas modalidades da 
experiencia etica e estetica, que nas sociedades centrais fazem 0 discurso 
da p6s-modernidade. 

Observando 0 que hoje somas, parece-me que tambem na comunicac;ao 
oscilamos ainda entre tres lugares de problematizac;8.o do relacionamento 
da lusofonia com as sociedades centrais da modernidade: um lugar de 
defice, urn lugar de dissidencia e um lugar de diferen~a. 

Nenhum dos nossos pafses ocupa uma posi9ao central ou hegem6nica 
no sistema mundial. Portugal e Brasil sao duas sociedades semiperifericas, 
uma no contexto europeu, Dutra no contexto americana. E as sociedades 
amcanas de expressao oficial portuguesa pertencem sem margem para 
dlividas, com as outras sociedades africanas, a periferia do sistema 
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mundial. Nestas circunstancias, todos partilhamos posic;:6es de vulnerabi
lidade, apesar das diferenc;:as significativas, diante dos efeitos de processos 
transnacionais que nao controlamos. 

Podemos assim lamentar, e com razao, urn defice nas ciencias da 
comunicac;:ao de expressao lusofona. Constituindo nos muito embora uma 
comunidade cientifica jovem e vigorosa, ainda pequena, mas potencial
mente muito grande, vivemos 0 quase insupenivel drama de sermos peri
feria do centro; e 0 que toma mais angustiante esse drama e estarrnos 
bastante it margem da modemidade e da modemizac;:ao, e sermos ainda 
debeis nas nossas estruturas e pOllea activos cientificamente. Precisamos de 
estruturar as formas de afirma<;ao e internacionaliza<;ao da nossa comuni
dade cientifica, seja par logicas de participac;:ao em circuitos internacionais, 
seja por logicas de afirmac;:ao intemacional de uma diferenc;:a. Ao mesmo 
tempo, devemos continuar a desenvolver competencias e habitos nos 
dominios da qualificac;:ao cientifica de base em comunicac;:ao, articulando 
os pIanos de estudos dos cursos de ciencias da comunicac;:ao com a genera
lizac;:ao de uma atitude cientifica diante dos media e dos fenomenos comu
nicativos lato sensu. 

E nosso dever acompanhar 0 processo de globalizac;:ao dos fluxos de 
comunicar;ao, numa posir;ao que nao esta condenada a altemancia entre a 
dependencia sistematica e esta ou aquela incursao singular ou conjuntural 
nos palcos mundiais mais proeminentes das ciencias da comunicac;:ao. 
Teremos, sim, que fazer uma leitura afirmativa e prospectiva da nossa 
presenc;:a no mundo, valorizando a tensao entre ser ou poder ser margem e 
ser ou poder ser parte inteira. Sendo obvio que nas presentes circunstan
cias, a nossa afirmac;:ao nao pode fazer-se no plano de uma equivalencia 
estrita com 0 mundo anglo-saxonico, por exemplo, 0 que devemos e 
fazer-nos valer como diferenc;:a. Em meu entender, 0 nosso esforc;:o deve 
orientar-se neste senti do, elaborando propostas de diferenc;:a comunicante 
(ou seja, de diferenc;:a que comunique, e nao de diferenc;:a que dissida e 
isole), potenciando a complexidade das nossas distintas culturas nacionais, 
locais, comunitarias e etnicas. 

o que nao podemos ver-nos nunca e reduzidos it dissidencia e ao isola
mento. Nem a internacionalizar;ao das ci~ncias da comunicar;ao pade ser 
entendida como uma cedencia it dominac;:ao, nem a globalizac;:ao significa 
uniformizac;:ao da comunicac;:ao. A afirmac;:ao da nossa identificac;:ao propria 
nao pade constituir a expressao de uma recusa fundamental, por urn qual
quer receio de dissoluc;ao. 

A escolha dos tres temas propostos para as sess6es plenarias, designa
damente «Investigac;ao em comunicac;ao» e as ciencias da comunicac;ao do 
espac;:o lusofono «no contexto da globalizac;:ao» e tam bern <<nO quadro das 
ciencias sociais e humanas», pretende precisamente assinalar 0 modo como 
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as ciencias da comunica9ao se inscrevem nestes vcirios lugares de proble
matiza<;iio do relacionamento da lusofonia com as sociedades centrais da 
modernidade. 

Quanto a Lusocom, eIa nao se coloca apenas como futuro, nem como 
chancela da modernidade. Sendo urn dos espa<;os cientificos da lusofonia, 
a Lusocom coIoca-se tambem como urn territ6rio de travessia para quem, 
como nos, tern a fundura das raizes, e entre elas uma lingua comum. Se e 
verdade que partilhamos parte das nossas hist6rias, estamos hoje mais 
interessados com a hist6ria do nosso futuro. E se partilhamos uma lingua, 
o que mais nos importa sao os Ia90s que podemos urdir entre nos. 

Foi neste sentido que aceit:imos 0 desafio que nos fOi cometido pela 
Lusocom de organizar este IILO Encontro Lus6fono de Ciencias da 
Comunica<;iio. Em nome do Departamento de Ciencias da Comunica<;iio do 
Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho, gostaria de dizer 0 

jubilo que representou para n6s a assun<;iio desta responsabilidade, que 
todavia teria sido inconsequente sem 0 apoio financeiro da Secretaria de 
Estado da Comunica<;iio Social, da Secretaria de Estado da Coopera<;iio, da 
Funda<;iio para a Ciencia e a Tecnologia e do Centro de Ciencias Hist6ricas 
e Sociais da Universidade do Minho. 

Saudando todos os presentes, sobra-me uma ultima palavra para 0 

Senhor Secretario de Estado da Comunica<;iio Social, Dr. Arons de Car
valho, nosso companheiro de armas na Universidade Nova de Lisboa, 
membro honorario da Associa<;iio Portuguesa de Ciencias da Comunica<;iio 
e s6cio honorario da Lusocom. E pesada a divida de gratidiio que a 
Comissiio Organizadora deste Encontro tern para consigo. Em meu nome 
pessoal e em nome do Departamento de Ciencias da Comunica<;iio do 
Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho, agradecemos-lhe 0 

vincado empenho que colocou no apoio a este Encontro. 

Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, maos a obra nos 
trabalhos deste Encontro. 
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