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ESCOLA LATINO-AMERICANA DE COMUNICA«;A.O 

JOSE MARQUES DE MELO * 

Panorama historico 

A pesquisa latinoamericana no campo das ciencias da comunica9ao 
comemora seu cinquentenano enfrentando novos desafios. 0 principal 
deles e sua legitima9ao no espa90 academico. Apesar de as universidades 
do sui da America terem acolhido pesquisadores e centros de pesquisa dos 
processos comunicacionais desde os anos 60, somente agora, neste final de 
seculo, eles conquistam 0 devido reconhecimento institucional. 

As primeiras pesquisas de comunica9ao na America Latina surgem em 
ambientes tipicamente profissionais. Sao demandadas pelas emergentes 
industrias culturais e constituem fatores decisivos para a forma9ao das pri
meiras agencias privadas dedicadas a estudos de opiniao publica, audiencia 
dos mass media ou persuasao dos consumidores. Mas tambem sao estimu
ladas pelas polemicas que surgem nas associa90es jornalisticas, encora
jando alguns publicistas eruditos a explorar os documentos disponiveis 
sobre a memoria do campo, em sua dimensao socio-politica. 

Como resultado disso, sao produzidos ensaios de grande valor historico 
para a identifica9ao de fronteiras profissionais. Ou se elaboram perfis 
biograficos de seus atores privilegiados. 

No caso brasileiro, por exemplo, dois marcos cronol6gicos sao a publi
ca9ao, em 1945, da primeira sondagem eleitoral, feita pelo IBOPE - Ins-
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tituto Brasileiro de Opiniao Publica e Estatistica - e 0 lan9amento, em 
1946, do primeiro ensaio sistematico sobre imprensa e jomalismo, escrito 
por Carlos Rizzini sob 0 titulo 0 livro, a jornal e a tipografia no Brasil. 

Desde entao se acumulam conhecimentos novos sobre os fen6menos de 
intera9ao simb6lica, mediados pela midia. Eles passam a respaldar as deci
soes sobre inventimentos publicitarios ou a servir como parametros para a 
institucionalizac;ao da representac;ao politica em varios paises. 0 ambiente 
e favoravel it difusao, em todo 0 continente, das ideias modemizadoras que 
caracterizam a conjuntura posterior it II Guerra Mundial. 

Pesquisadores profissionais, geralmente oriundos das carreiras de 
sociologia, pSicologia ou economia, se dedicam a formular estrategias 
industriais ou politico-eleitorais. 

Por sua vez, pesquisadores diletantes, legitimados pela atividade joma
listica ou artistica, escrevem ensaios caracterizados pelo rigor documental, 
agendando 0 debate publico sobre temas da comunica9ao politi ca. Suas 
analises privilegiam, quase sempre, as tentativas das burocracias estatais ou 
dos oligarquias partidarias para controlar os fluxos informativos e, por esta 
via, monitorar a opiniao publica. 

o papel das universidades 

As universidades ingressam tardiamente em tal cenario. Isso ocorre 
somente em meados dos anos 60, quando as pioneiras escolas de jomalismo 
se ampliam para agregar as carreiras conexas da publici dade, rela90es 
publicas, cinema, radio e televisao. A cria9ao das modemas escolas de 
comunicac;ao social nas principais cidades latinoamericanas nero sempre 
significa seu compromisso com a pesquisa. 

Elas geralmente se dedicam a tarefas exclusivas de forma9ao profissio
nal, disseminando os resultados das pesquisas feitas pela industria, ou pole
mizando as reflex6es ensaisticas produzidas pelos intelectuais de renome. 

Mas se registram iniciativas promissoras, responsaveis pela instalac;ao 
quase simultanea, na Venezuela e no Brasil, dos nossos centros pioneiros 
de pesquisa cientifica sobre a comunica9ao de massa. Refiro-me ao Insti
tuto de Investiga90es da Imprensa, fundado por Jesus Marcano Rosas na 
Universidade Central da Venezuela, e ao Instituto de Ciencias da Informa9iio, 
fundado por Luiz Beltrao na Universidade Cat6lica de Pemambuco. 

Contudo, 0 maior estimulo it pesquisa academica provem do CIESPAL, 
o centro de estudos superiores de comunica9ao criado pela UNESCO, em 
Quito, Equador. Ali atuaram como difusores das modemas ciencias da 
comunicac;ao personalidades paradigmaticas como os norte-americanos 
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Wayne Danielson, Wilbur Schramm, Raymond Nixon, John McNelly, Paul 
Deutschmann, os franceses Jacques Kayser, Jacques Godechot, Joffre 
Dumazedier e Jacques Leaute, 0 alemao Gerhard Maletzke, 0 espanhol Juan 
Beneyto, 0 belga Roger Clausse, 0 Italiano Rovigati, 0 russo Kachaturov, etc. 
A eles se agregam os pioneiros pesquisadores latino-americanos como 
Danton Jobim, Luiz Beitrao, Edgardo Rios, Ramon Cortez Ponce, Jorge 
Fernandez e Ramiro Samaniego. 

Trata-se de uma institui~ao que realiza diretamente muitos projetos 
descritivos Oll interpretativQs sabre as estruturas comunicacionais, ao 
nfvel continental. Essas pesquisas passam a ser reproduzidas em algumas 
escolas de comunica~ao, ao nfvel nacional ou local. pelos ingressos dos 
cursos de p6s-gradua~ao ali realizados anualmente. Elas, no entanto, ainda 
nao assumem uma dimensao permanente, figurando muito mais como 
estudos epis6dicos, ocasionais. 

Como esse periodo se insere na conjuntura da guerra-fria e coincide 
com 0 lan~amento da campanha dos paises terceiromundistas em busca de 
uma nova ordem internacional, nao e estranho que apare~am na America 
Latina alguns centros de pesquisa que assumam tais pespectivas de analise. 
Eles se dedicam a repensar as politicas de comunica~ao e 0 papel que 
desempenham os meios massivos na forma~ao da consciencia politica 
dos cidadaos. 

Tais pesquisas macropoliticas ou microideol6gticas representam a ten
dencia hegemonica nos projetos subsidiados pelos fundos internacionais 
e que atuam durante os anos 70 e 80. 

o instituto pioneiro e 0 CEREN - Centro de Estudos da Realidade 
Nacional, no Chile de Allende, onde passam a atuar lideran~as do porte de 
Armand Mattelart e Paulo Freire. Alem dele, destaca-se 0 ILET - Instituto 
Latinoamericano de Estudos Transnacionais - no Mexico, urn nucleo 
extremamente ativo de exilados das ditaduras latinoamericanas, como 
os chilenos Juan Somavia e Fernando Reyes Mata, os argentinas Hector 
Schmucler e Mabel Piccini, 0 peruano Rafael Roncagliolo. E tambem 0 

ININCO - Instituto de Investigaciones de la Comunicaci6n - na Venezuela, 
liderado por Antonio Pasquali e contando com a participa<;:ao de Oswaldo 
Capriles, Eleazar Diaz Rangel, Hector Mujica. 

Vale a pena registrar ainda alguns centros dotados de perfil mais 
regional, como a CELADEC - Comision Latinoamericana de Evangeli
zaci6n Cristiana, no Peru, 0 Centro Gumilla, na Venezuela, 0 CEMEDIM
Centro de Estudio de los Medios Masivos, em Cuba. 

o trabalho investigativo de todos eles encontra forte ressonancia em 
todo 0 continente, num perfodo caracterizado pela busca de aiternativas 
comunicacionais ou pela constru<;:ao de politicas democraticas de gestao 
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dos meios massivos. Confluem em seus marcos te6ricos dois paradigmas 
dominantes: a teologia da libertac;:ao e a denuncia do imperialismo cultural. 

Sao teses que se projetam com intensidade nas comunidades acade
micas constituidas em tome das modemas escolas de comunicac;:ao, que 
tambem assimilam os postulados estruturalistas, inclusive os de funda
mentac;ao marxista. Tambem estao presentes, porem com menor impacto 
intelectual. as metodologias herdadas do funcionalismo norte-americano. 

Mas, sem duvida, a corrente que mais fascina os emergentes cientistas 
latinoamericanos da comunicac;:ao e a teoria critica da Escola de Frankfurt, 
potencializando sua vertente profundamente negativista. 

Desideologizac;:ao 

Em meados dos anos 80, observa-se um declinio dos centros de perfil 
civilista, organizados como entidades de interesse publico, mas geridos pelo 
sistema da administrac;:ao privada. 

Isso ocorre em func;:ao da crise que se abate sobre a UNESCO e outras 
agencias intemacionais, fragilizadas pelo clima de polarizac;:ao ideol6gica 
que conflui paradoxalmente para a perestroika de Gorbachev, antecipando a 
queda do Muro de Bedim. 0 sentimento de derrota politica assumido pelas 
esquerdas latinoamericanas, que se fracionam em lutas eleitorais pro
democracia, fragiliza 0 campo comunicacional. 

Em varios paises da regiao, isso influencia a desmobilizac;:ao de algu
mas dessas instituic;:6es, a ultima das quais a desaparecer foi 0 IPAL - Ins
tituto para America Latina, no Peru. 0 fluxo das ajudas intemacionais em 
direc;:ao as emergentes democracias do Leste da Europa retira 0 oxigenio 
financeiro que as mantinha ativas. 

Entretanto, desde principios dos anos 70, novos espac;:os de pesquisa da 
comunicac;:ao surgiam nas universidades, justamente fortalecidos pelos 
programas de estudos de p6s-graduac;:ao. A criac;:ao de cursos de mestrado 
e doutorado em cH~ncias da comunicacs:ao em alguns universidades lati
noamericanas facilita a circulacs:ao de uma mescla de teorias e metodologias 
for§.neas, da semi6tica a psicoanalise, das correntes posmodernistas aos 
postulados neoliberais. 

Essas ideias importadas naturalmente se confrontam com as embrio
mirias constrw;6es cientificas aut6ctones, feitas por instigantes pensadores 
latinoamericanos, como 0 venezuelano Antonio Pasquali, os brasileiros 
Luiz Beltrao e Paulo Freire, 0 boliviano Luis Ramiro Beltran, 0 argentino 
Eliseo Ver6n, 0 uruguaio Mario Kaplun e 0 paraguaio Juan Diaz Bordenave. 

A elas prontamente se agregam as inovac;:6es trazidas pela nova gera
c;:ao, integrada por Martin Barbero (Colombia), Fuenzalida (Chile), Ford e 
Piscitelli (Argentina), Sodre, Fadul. Caparelli e Lins da Silva (Brasil), Aguirre 
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e Bisbal (Venezuela), Trejo, Orozco e Gonzalez (Mexico), Roncagliolo, Gar
gurevich e Alfaro (Peru), Luciano Alvarez (Vruguai), entre outros. 

Hibridismo e mesti\,agem 

A marca distintiva de tais elabora~oes cientificas e 0 hibridismo teorico 
e a sobreposi~ao metodologica, plasmando uma singular investiga~ao 
mesti~a, representativa em verdade da fisionomia culturallatinoamericana. 

Este perfil se caracteriza pelos cruzamentos de tradi~6es' europeias, 
heran~as meso-sulamericanas (pre e pos colombianas), costumes africanos, 
inova~oes de modernas matrizes norte-americanas, alem de muitas contri
bui~oes introduzidas pelos distintos grupos etnicos que navegaram pelos 
oceanos durante as recentes sagas migratorias internacionais. 

Nao obstante ocupe urn lugar privilegiado nas universidades latinoa
mericanas em que existem estudos regulares de comunica~ao, em nivel 
de gradua~ao ou pos-gradua~ao, a Escola Latinoamericana ainda nao 
conquistou a hegemonia. 0 processo de sua difusao se faz lentamente, 
enfrentando as barreiras do modisrno teorico ou do preconceito de quantos 
seguem valorizando exc1usivamente as metodologias que trazem 0 selo dos 
paises metropolitanos. 

Alem disso, a Escola Latinoamericana luta tambem contra a baixa 
auto-estima da nossa comunidade academica, impactada pelas mudan~as 
politicas e economicas que diminuem 0 protagonisrno do Estado paternal e 
atribuem papeis decisivos ao mercado e a sociedade civil. 

Vma das dificuldades para a n.pida legitima~ao da Escola Latinoame
ricana e tambem sua falta de agilidade para responder prontamente as 
questoes postas pelos centros contemporaneos de decisao, localizados nas 
empresas 0 no setor publico. 

A recusa ao mercado, urn dos estigmas herdados dos tempos heroicos, 
a impede de estabelecer agendas de pesquisa que correspondam as deman
das das industrias culturais. Por outro lado, 0 medo de converter-se em 
apendice das estruturas estatais distancia-a da participa~ao nas tomadas de 
decisao sabre as politicas publicas. Isso Qcorre basicamente nos setores 
governamentais de planejamento cultural ou educativo, tanto no ambito 
executivo quanta no setor legislativo. 

Globaliza~o e regionaliza\,iio 

Mas essa tendencia nao corresponde a postura de toda a comunidade 
academica latinoamericana no campo da comunica~ao. Ela traduz com 
maior nitidez 0 cornportamento dos pesquisadores que se defrontaram 
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com as agruras e as angustias do periodo da guerra fria. Em contrapartida, 
projeta-se hoje uma nova gera~ao de jovens comunic610gos que tratam 
de preservar as utopias assimiladas nos ensinamentos dos seus mestres. 
Mas assumem ao mesmo tempo uma conduta pragmatica, desenvolvendo 
praticas investigativas referenciadas pelo novo contexto hist6rico e pelas 
demandas sociais. 

Isso tem-se reveladocom nitidez nos quatro congressos promovidos 
pela ALAIC - Asociaci6n Latinoamericana de Investigadores de la Comuni
caci6n: Sao Paulo (1992), Guadalajara (1994), Caracas (1996), Recife (1998). 
Torna-se crescente 0 numero de pesquisadores-junior que, sem perder 0 

rigor cientifico, manUm 0 compromisso etico de transformar a sociedade 
para atender ao interesse publico. 

o caso mexicano e paradigmatico. Na ultima conferencia extraor
dinaria da lAMCR - International Association for Media and Communi
cation Research, realizada em Oaxaca, em julho de 1997, defrontei-me com 
urn grupo de jovens vestindo camisetas que exibiam a marca «Gera~ao 
McLuhan». 

Ao indagar qual 0 sentido daquela organiza~ao, eles me explicaram: 
trata-se de urn movimento originado nas universidades de provincia, 
integrado por comunic610gos na faixa dos 30 anos, nascidos numa epoca 
dominada pelas ideias de Marshall McLuhan. 

Eles se confessavam distanciados das teses iconoclastas do pensador 
canadense, cujo merito havia sido 0 de introduzir variaveis tecnol6gicas na 
analise dos fen6menos comunicacionais. Como as ideias de McLuhan nao 
lhes haviam sido explicitadas convenientemente pelos seus mestres, que 
priorizaram as variaveis de natureza ideol6gica, eles se propunham realizar 
urn tipo de opera~ao arqueol6gica, desencavando-as nos documentos 
disponiveis e atualizando-as, para uso numa conjuntura em que a «aldeia 
global» se converte em realidade palpavel. 

Ao mesma tempo, esses jovens se organizavam em rede nacional, 
usando todo 0 potencial da internet, para refluir aquilo que eles rotulam 
como hegemonia cultural do DF - Distrito Federal (a capital mexicana), 
fortalecendo os vaIores das cuIturas micro-regionais, ameac;:adas tambem 
de ser dizimadas pela onda avassaladora da globaliza~ao. Para tanto, eles se 
fundamentavam em paradigmas construidos pelos te6ricos da Escola 
Latinoamericana, como Martin Barbero Oll Garcia Cancilini, recorrendo 
tambem aos pensadores locais como Jorge Gonzalez, Jesus Galindo ou 
Guilherme Orozco. 

Ja, no Cone-SuI, verifica-se urn movimento com dimensoes mais 
amplas. As fronteiras nacionais come~am a ser relativizaclas, mas nao 
abolidas, fortalecendo a cooperac;:ao entre as comunidades academicas dos 
paises que integram 0 Mercosul- Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Para
guai, Uruguai, prevendo-se a pr6xima adesao da Venezuela e do Peru. 
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A meta e criar urn forum mega-regional, denominado MERCOMSUL, agili
zando a circula<;ao dos resultados das pesquisas comunicacionais reali
zadas em cada urn dos paises. Desta maneira, os pesquisadores academicos 
preparam-se para subsidiar a integra<;ao dos mercados midiiticos que 
constitui urn imperativo decorrente do Tratado de Assun<;ao, instrumento 
responsive! pe!a forma<;ao do mais novo bloco econ6mico regional. 

Mas, ao contririo do que teria ocorrido nos tempos da guerra fria, a 
atitude dos que lideram esse movimento integracionista nao conduz it 
criac;ao de uma «fortaleza regional». Pretende-se, ista sim, cimentar as 
la<;os da coopera<;ao intraregional. potencializando a presetva<;ao dos 
nossos interesses comerciais e a projec;ao das nossas matrizes culturais no 
quadro da economia mundializada das comunica<;6es. 

Dentro daque!a estrategia de «hegemonia compartilhada», que vern 
sendo advogada pe!o Presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, os 
paises integrantes do Mercosul preparam-se convenientemente para inte
grar a futura ALCA - Area de Livre Comercio das Americas - e tambem 
para incrementar as relac;oes comerciais e culturais que unem historica
mente a America Latina it Comunidade Europeia. 

No ambito da comunidade academica da comunica<;ao isso tem-se 
materializado atraves da realiza<;ao de coloquios bi-nacionais ou pluri
-nacionais. Em 1997, realizimos em Santos, Brasil, 0 I Coloquio Nafta
Mercosul de Ciencias da Comunica<;ao, com dupla inten<;ao: acionar meca
nismos integradores entre institui<;6es e lideran<;as academicas dos dois 
extremos das Americas e, ao mesma tempo, potencializar a cooperac;ao 
universidades/empresas de comunica<;ao, reduzindo 0 gap hoje existente em 
ambos os setores. Esperamos que esse diilogo prossiga dinamicamente, 
ensejando a<;6es concretas no plano da coopera<;ao universitiria. A proxima 
rodada de negocia<;6es sera efetuada no campus da Universidade do Texas, 
na primavera de 1999. 

Hi cinco anos, 0 Brasil iniciou coloquios bi-nacionais de pesquisa em 
comunica<;ao com a Fran<;a, cujos resultados vern demonstrando eficicia, 
superando em parte os preconceitos historicamente existentes entre as duas 
comunidades e, ao mesmo tempo, respaldando projetos institucionais de 
intercambio cientifico. A experiencia reve!ou-se ilio positiva, ensejando sua 
multiplica<;ao atraves de coloquios seme!hantes com a Espanha, Portugal, 
Wilia e Dinamarca. As proximas metas sao Inglaterra e Alemanha. 

Proje<;ao brasileira 

Tais iniciativas s6 puderam acontecer em func;ao do reconhecimento inter
nacional alcan<;ado pela Escola Latinoamericana de Comunica<;ao, parti
cularmente pe!o desempenho do segmento brasileiro nas ultimas con-
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ferencias mundiais dos pesquisadores da area. Vamos tomar como ponto de 
referencia 0 forum internacional mais representativo da nossa comunidade 
academica que e sem duvida a IAMCR - International Association for 
Media and Communication Research. 

Desde 0 congresso da IAMCR em Bled, Eslovenia (1990), 0 Brasil des
ponta como produtor expressivo de conhecimento comunicacional, figu
rando entre os paises que inscrevem maior numero de papers em tais 
certames academicos. Se a lideran\,a internacional permanece indiscuti
velmente com os USA, 0 Brasil tem-se mantido durante toda a decada 
de 90 no top dos paises com maior volume de produ\,ao cientffica, ao lado 
da Inglaterra, Canada, Fran\,a, Dinamarca e mais recentemente AIemanha 
e AustraIia. 

Tal situa\,ao reflete a pujan\,a da nossa industria da comunica\,ao, hoje 
responsavel por urn ter\,o do produto Interno Bruto. De acordo com Flavio 
Correa, presidente da Associa\,ao Brasileira das Agencias de Propaganda, 0 

complexo midiatico brasileiro apresenta 0 seguinte perfil: «Hoje 0 Brasil 
possui uma televisao de padroes internacionais, revistas que nao deixam 
nada a dever ao que melhor se produz noutros centros mais avan\,ados, 
jornais que dao aulas de qualidade, amplitude de cobertura e agressivi
dade de marketing e radios do Oiapoque ao Chui. Isso sem falar no desen
volvimento de tantos outros canais de distribui\,ao de mensagem que 
permitem atingir 0 consumidor ( ... ) no momento mais propicio, esteja 
ele onde estiver». 

Para alimentar essa rede midiatica gigantesca, 0 segmento profissional 
da pesquisa em comunica\,ao mercadol6gica absorveu em 1996 investi
mentos da ordem de US$ 200 milhoes, movimentados por quase uma 
centena de empresas do ramo, que empregam cerca de 10 mil pesquisa
dores. 0 setor da pesquisa industrial esta em franco crescimento, estimu
lado pelas privatiza\,oes e cessoes de explora\,ao de servi\,os, como telefonia 
celular e televisoes por assinatura. 

Ao fazer investimentos, os empresarios da midia necessitam de infor
ma<;:6es confiaveis sabre 0 mercado potencial e suas demandas especificas. 
Por isso, recorrem aos institutos de pesquisa, em busca de assessoria estra
tegica e clados correntes sabre os habitos e preferencias dos consumidores. 
Os mesmos empresarios necessitam tambem de profissionais qualificados 
para a prodw;:ao das mensagens a serem transmitidas em seus canais de 
difusao. A essa demanda correspondem os cursos universitarios de comu
nica\,ao, existentes em todas as regioes do pais. Eles formam seis tipos de 
profissionais: jornalistas, publicitarios, rela\,oes publicas, produtores 
editoriais, radialistas e teledifusores, cineastas e videoastas. 

o ensino de comunica\,ao esta tlisseminado, hoje, em 120 universi
dades brasileiras. Tais institui\,oes of ere cern 309 cursos, sendo 282 em nivel 
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de gradua\,ao e 27 em nivel de p6s-gradua\,ao, sendo 22 programas de 
mestrado e cinco programas de doutorado. 

o primeiro curso de jornalismo surgiu em Sao Paulo, ha 50 anos, 
adotando urn curriculo hibrido, em parte inspirado pelo modelo da 
Universidade de Columbia (New York, USA), em parte estruturado segundo 
o padrao vigente na Universidade Pro-Deo (Roma, ltaJia). Ao final dos 
anos 50, ja existiam oito institui\,6es do genero no pais. Esse numero 
triplicou na decada seguinte e foi crescendo progressivamente. A partir dos 
anos 60, adquiriram a forma de escolas de comunica\,ao de massa, aten
dendo as demandas de todos os segmentos da industria midiatica. S6 nos 
anos 90 foram criados 120 novos cursos. 

A popula\,ao que gravita em torno das escolas de comunica\,ao no 
Brasil foi estimada em 125.000 (cento e vinte cinco mil) pessoas, corres
pondendo a 119.000 (cento e dezenove mil estudantes) e 6.000 (seis mil) 
docentes. Segundo a legisla\'ao brasileira, pelo menos uma ter\,a parte 
desses docentes, ou seja, 2.000 (dois mil) deve trabalhar em regime de 
tempo integral, desenvolvendo pesquisas a1em das tarefas didaticas. Tal 
exigencia tern ampliado 0 numero de programas de p6s-gradua\,ao, 
prevendo-se sua duplica\,ao ate meados da pr6xima decada, ja que as opor
tunidades de forma\,ao no exterior ficaram restritas aquelas especialidades 
em que 0 pais ainda nao tern competencia instalada. 

A circula\,ao do conhecimento produzido nessas institui\,6es esta sendo 
processada por uma rede de aproximadamente 30 revistas, de entre as 
quais a mais importante e a Revista Brasileira de Comunicar;tio, publicada 
semestralmente pela sociedade cientifica da area: INTERCOM - Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunica\,ao. 

Como entidade representativa da comunidade brasileira de pesquisa
dores da comunica\,ao, e com 20 anos de atua\,ao permanente, a INTER
COM mantem conex6es internacionais com a ALAIC - Asociaci6n 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicaci6n e a IAMCR
International Association for Media and Communication Research. 

A1em desta, existem tres outras associa\,6es academicas: a ABECOM 
- Associa\,ao Brasileira de Escolas de Comunica\,ao - filiada a FELAFACS
Federaci6n Latinoamericana de Asociaciones de Fadaultades de Comuni
caci6n Social; a COMP6s - Associa\,ao Nacional dos Programas de P6s
Gradua\,ao em Comunica\,ao; eo ENECOM - Executiva Nacional dos Estu
dantes de Comunica\,ao. 

Todas e1as realizam congressos anuais, propiciando a troca de experi
encias entre os seus membros e fomentando a difusao das pesquisas reali
zadas em todo 0 pais. Por exemplo, no XX Congresso da INTERCOM, 
realizado em 1997 na cidade de Santos, foram inscritos cerca de 500 
pesquisdadores, sendo 300 pesquisadores senior, autores de comunica\,6es 
cientificas e 200 pesquisadores junior, autores de 50 trabalhos de inicia\,ao 
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cientifica e 150 produtos comunicacionais (resultantes de experimentos 
realizados nos laborat6rios profissionais de jomalismo, propaganda e 
outros segmentos). 0 numero de participantes interessados em ouvir as 
exposi~6es dos pesquisadores atingiu a cifra recordista de 2.500 partici
pantes, dentre estudantes, professores e profissionais. 

Esses dados quantitativos sao indicadores que revelam 0 dinamismo e 
a vitalidade da comunidade brasileira de comunic610gos. Para finalizar, 
vale a pena explicitar quais as linhas de pesquisa a que se dedicam tais estu
diosos. Vamos tomar como ponto de referencia as tendencias observadas no 
ultimo congresso brasileiro de ciencias da comunica~ao (Santos, 1997). 

o maior volume dos trabalhos apresentados tern carater de ciencia 
aplicada, na medida em que possui nitido interesse profissional, focal i
zando objetos relacionados com 0 sistema de comunica~ao de massa: joma
lismo, publicidade, telenovelas, hist6rias em quadrinhos, radio, cinema 
e video, etc. 

Outro segmento expressivo e 0 dos estudos fenomenoi6gicos, agru
pando pesquisadores que possuem forma~ao em outras areas das ciencias 
humanas e querem estabelecer rela<;6es entre certos atos comunicacionais 
e variaveis ou paradigmas singulares daquelas disciplinas-fonteira: genero, 
etnia, religiao, educa~ao, politica, economia, esportes etc. Suas preocupa
<;6es nem sempre estao orientadas para 0 funcionamento dos sistemas 
massmidhiticos, refletindo em certo sentido os temas dominantes na 
agenda publica. 

o terceiro contingente reune os estudiosos de orienta~ao mais teorica, 
interessados em estocar conhecimento bdsico sabre os processos comunica
cionais, numa perspectiva socia-cultural: recepr;ao e media<;6es, comuni
car;8.0 nas organizac;5es complexas, comunicac;ao rural, semi6tica, 
pedagogia, epistemologia, metodologia da pesquisa, etc. 

Conclusao 

o estagio atualmente vivenciado pela pesquisa ern comunica<;ao, parti
cularmente no Brasil e em geral na America Latina, nao pode ser comple
tamente avaliado sem considerar 0 legado recebido das universidades 
norte-americanas, assim como tambem reconhecemos a nossa divida inte
lectual em rela<;ao as universidades europeias. 

Desde 1934, quando se instala 0 primeiro curso superior de jomalismo 
na Argentina, a coopera~ao norte-americana foi decisiva para 0 delinea
mento da sua estrutura. Afinal de contas, nao era sensato ignorar a expe
riencia acumulada, durante mais de 20 anos, em institui~6es pioneiras 
como as escolas de jornalismo de Columbia e de Missouri. 
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Mas essa cooperac;:ao foi intensificada somente a partir do fim da 
segunda guerra mundial, quando as Americas dao os primeiros passos para 
a integrac;:ao economica do continente. Uma escola paradigmatica como a 
da Universidade Central da Venezuela contou, ja em 1946, com assessoria 
norte-americana. 

Mas foi sem dilvida ap6s a criac;:ao do CIESPAL, em 1959, que esse fluxo 
adquiriu seu curso natural, minimizando as mediac;:6es governamentais e 
privilegiando 0 intercambio entre universidades, funda'Yoes, institutos de 
pesquisa. Seus embaixadores foram os cientistas, como Wayne Danielson, 
que deram aulas e orientaram pesquisas no centro internacional instalado 
pela UNESCO e pela OEA, em Quito. Eles trouxeram contribuic;:6es rele
vantes para sedimentar as bases daquele movimento que posteriormente 
viria a assumir fisionomia pr6pria, ou seja, a Escola Latinoamericana de 
Comunica~ao. 

Mesclando os paradigmas norte-americanos e os postulados europeus 
e adaptando-os as condic;:6es peculiares as nossas sociedades e as nossas 
culturas foi possivel superar as dicotomias entre metodologias quantitativas 
e qualitativas, entre pesquisa critica e pesquisa administrativa. Construi
mas uma via latinoamericana para estudar e interpretar os processos 
comunicacionais, antecipando-nos talvez a superac;:ao dos tabus impostos 
pela guerra fria e pelas barreiras criadas entre as humanidades e as cien
cias sociais. 
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