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o DESAFIO DAS DIVERGENCIAS 

J. M. PAQUETE DE OLIVEIRA* 

Assistimos recentemente a dois acontecimentos muito significativos 
para a hist6ria das ciencias da comunica~ao em Portugal: a funda~ao da 
SOPCOM - a Associa~ao Portuguesa de Ciencias da Comunica~ao (Feve
reiro de 98) e a realiza~ao do 1.0 Congresso «As Ciencias da Comunica~ao 
na viragem do s.oculo» (Mar~o de 1999). 

Este congresso constituiu uma excelente manifesta~ao das capacidades 
que uma vasta comunidade de investigadores a trabalharem neste dominio 
cientifico disp6em para ser declarada a «maioridade» das ciencias da 
comunica~ii.o em (e de) Portugal. 

A apresenta~ii.o de quase duas centenas de comunica~6es, umas resul
tado da investiga~ii.o que se est" a fazer no nosso pais, outras porventura 
apenas noticia da vontade daquilo que se quer fazer, representa bem 0 

inventirio do «estado da arte» deste campo no nosso pais. 
Todavia, porque este encontro e urn convenio inteTIlacional, funda

mentalmente lus6fono e, por exigencia do tema deste painel - «Conver
gencias e Desafios» a investiga<;ao nas ciencias da comunica<;ao - em jeito 
de balan<;o, mas tambem de reflexao, yOU procurar introduzir neste debate 
algumas considera<;6es que me parecem pertinentes para tomarmos cons
ciencia do estado em que estamos neste dominic cientifico e de como 
podemos reunir sinergias neste enorme mundo lus6fono para avan9armos 
na produ9ao de conhecimento num campo tao importante e decisivo no 
tempo que vivemos. 

* Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, Lisboa. 
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Ao contrario do que dizia Elihu Katz na abertura do nosso 1.0 con
gresso, «pelas minhas contas», nos em Portugal, estamos muito aquem dos 
tais cem anos que na contagem de Katz, a partir da data do ensaio de 
Gabriel De Tarde «1': Opinion et la conversation» (Paris, 1899) conferia um 
centenano na idade que ja leva a investiga~ao no ambito das ciencias 
da comunica~ao. 

A produ~ao cientffica em qualquer disciplina esta sempre penhorada 
as condi~6es teoricas, ideologicas e sociais em que e produzida. Antes de 
prosseguir num breve enunciaclo que caracterize as etapas que marcam 0 

ritmo do crescimento da investiga<;ao nas nossas ciencias em Portugal, 
convem, portanto, referenciar alguns dos contextos determinantes em que 
essa investiga~ao despontou e se desenvolve, 0 que remete para a analise de 
praticas e culturas de investiga~ao diferentes e, por vezes ate, em perfeito 
contraste. Adaptando uma conhecida classifica~ao de Alvin Toffier, a das 
tres vagas na historia da informa~ao/comunica~ao, eu diria que estamos no 
limiar da «3.' vaga», marcada por uma nova rela~iio interpessoal e interli
gada entre os diversos investigadores, grupos ou escolas. 

E a esta fase que, muito justamente se podera dizer, a funda~iio da 
SOPCOM e a realiza~iio do 1.0 Congresso vieram dar impulso. E isto, depois 
um longo e descontinuo percurso, termos atravessado a I.' vaga, - a fase da 
rela<;ao com a «nossa natureza», a maneira de serrnas e trabalharmos, no 
espa~o do territorio academico onde nos movemos, - e, obviamente, a fase 
intermedia, a da 2.' fase, aquela em que conjugamos, as vezes titubiante
mente e com muitas contradi~6es, os modos de aprendizagem e aferi~ao 
das ferramentas de pesquisa, construindo novos programas e objectivos 
na demanda de «objectos» de estudo e investiga~ao, mais especificos e 
mais bem definidos. 

Ordenemos entiio as tres vagas deste nosso trajecto. 

A investiga~iio, em especial no nosso pais, esta umbilicalmente ligada 
ao ensino, a universidade. Ora, a bern dizer, 0 ensino na area das ciencias 
da comunica<;ao, de modo estruturado, s6 se inicia no final dos anos setenta 
quando a Universidade Nova com a cria~ao da Faculdade de Ciencias 
Sociais e Humanas (EC.S.H, 1977/1978) vai ser a promotora da primeira 
licenciatura em comunica~ao. Em 1980/81,0 ISCSP, da U.T.L, e a Univer
sidade Cat6lica, eriam licenciaturas nestes dominios cientfficos. E verdade 
que sera injusto esquecer a primeira das primeiras iniciativas neste campo, 
ou seja, 0 curso superior de Jomalismo que entre 1973 e 1978 esteve a 
funcionar no ambito da Escola Superior de Meios de Comunica~ao Social, 
a funcionar nas instala~6es da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Tal iniciativa pertencera a urn grupo empresarial na area da comu
nica~ao social em correspondencia ja entao sentida a falta de cursos que 
ministrassem ensino para a forma~ao de jomalistas. Pouco apoiado pelas 
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institui<;:6es academicas e envolvido noutro contexto social e politico este 
curso no pOlleD tempo que existiu teve sempre urn fim anunciado. 
Conforme escreve Manuel Pinto, «0 ensino do jornalismo no seio da insti
tuic;ao universitaria teve de defrontar-se com resistencias varias, umas 
situadas no campo profissional e empresarial, Qutras provenientes do inte
rior da propria Universidade» (Pinto, 1999, 17). 

Todavia, na decada de oitenta ainda, assiste-se a cria<;:ao dos mais 
diversos cursos no dominio generico de comunicar;:ao. Estes multiplicam-se 
desmesuradamente, configurando uma verdacleira «explosao» de cursos 
em areas confinaclas com as ciencias da comunica<;ao, explosao essa bern 
diagnosticada num relatorio que, em 1996, Mano Mesquita e Cristina Ponte 
elaboraram a pedido da Comissao Europeia. Nesse relatorio os autores 
inventariam 0 funcionamento de mais de 30 cursos nestes dominios que, 
por sua vez, dao abrigo a mais de 6.500 alunos. Alias urn outro documento 
importante para 0 conhecimento do «estado da arte» neste dominio .0 0 ja 
citado «Relatorio» que 0 professor desta Universidade do Minho, Manuel 
Pinto, apresentou, este ano, aquando do seu concurso para professor asso
ciado. Contem excelente informa<;:ao e analise sobre a evolu<;:ao do ensino 
e investiga<;:ao na area das ciencias da comunica<;:ao e informa<;:ao. 

o tardio infcio do ensino das ciencias da comunica<;ao nas escolas 
portuguesas marca, portanto, 0 atraso no desenvolvimento da investiga<;:ao 
neste especifico dominio. Mas outros factores podem ser somados na expli
ca<;:ao deste retardamento. 

Numa comunica<;:iio apresentada ao 1.0 Congresso das Ciencias da Comu
nica<;:ao, 0 meu colega Jose Rebelo enumerava urn conjunto de factores 
justificativos do atraso destas ciencias em Portugal. Entre esses, devo 
destacar as nomeadas dificuldades na defini<;:ao do objecto de ensino do 
conjunto destas disciplinas, «confundindo-se frequentemente, jomalismo, 
comunica<;:ao, rela<;:6es publicas, publicidade», e a consequente incon
gruencia na «defini<;:ao dos conteudos e na respectiva adequabilidade a 
realidade social portuguesa». 19ualmente, nao menos responsavel, sera a 
indefini<;:ao relativamente aos destinatanos desses cursos e a constitui<;:ao 
dos corpos docentes com forma<;:ao em areas nao especificas no dominio da 
comunica<;:ao/informa<;:ao (Rebelo, 1998). 

Quando invoco urn perfoclo cla « l.a vaga», refiro, sobretudo, a fase 
embrionaria, aquela em que «cabouqueiros» desta materia, no lam;.:amento 
dos primeiros cursos ou na inicia<;ao de primeiras investiga<;6es, se consu
miram demais em escusadas escaramu<;as de demarca<;ao de territorio, 
fechando-se sobre si mesmos, cerrando fronteiras, com urn certo receio uns 
dos outros. 

Se e verdade que este comportamento nao deixa de ser caracterizante 
da universidade portuguesa, entre n6s, primeiros investigadores e docentes 
nesta area, por sermos muito poucos, e ja termos arrancado tao tarde, so 
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contribuiu para agravar 0 nosso atraso. Como ja nao bastasse essa dita 
divisao dual entre as ciencias duras, (objectivas, tecnicas) e as ciencias 
moles, (com «objectos» bastante difusos e metodologias dispersas), para 
fazer aumentar na comunidade cientifica a desconfian9a por aqueles que 
trabalhavam em comunica9ao, tao facilmente confundida, ora tao so com 
comunica9ao social ou jornalismo, ora com publicidade ou marketing, 
ciencias e cursos tidos como menores no universo mental das hierarquias 
cia comunidade academica portuguesa. 

E por isso que considero com efeitos positivos, a 2.a vaga, - a fase da 
explosao, - ou do «milagre da multiplicac;ao dos cursos», noutra expressao 
de Mario Mesquita (Mesquita, 1997,23). A explosao, naturalmente desor
ganizada e com alguns efeitos perversos no sistema de ensino, no mercado 
escolar e no mercado de emprego e, tambem, para os proprios agentes do 
processo, concorreu para quebrar a atrofia do estado de embrionarismo 
com guetos entrincheirados. 

No meio de uma prolifera9ao de cursos por todo 0 territorio nacional, 
as vezes na mira infundada de dar ao pais muitos profissionais e jogando 
com 0 atraente «leit-motiv» de facil sedu9ao que a comunica9ao social tern 
para as jovens que acedem ao sistema de ensino, gerou-se grande confusao. 
Mas tambem surgiram novos e consolidados projectos, como aquele desta 
universidade que, agora e aqui, nos recebe neste congresso. 

E a partir desta constata9ao que julgo pertinente problematizar outros 
factores condicionantes, que chamarei a colac9ao deste plenario, para 
conjecturar quanta as pontes de liga9ao com uma LUSOCOM, uma IBER
COM e outros espa90s da lusofonia poderao ser decisivas para consoli
darmos a «3.a vaga». 

Ha factores que condicionam 0 nosso processo de crescimento e conso
lida9ao. Ha condi96es que terao de ser estabelecidas para fazer do espa90 
lus6fono, neste campo, urn espac;o de encontros e convenios proveitosos, 
mas porventura fortuitos, e sem aquela continuidade que possa garantir 
uma outra vaga em resultados de aprofundamento mutuo, empenhado e 
cooperante no estudo e investigac;ao de problematicas comuns. 

Relativamente aos factores que condicionam 0 nosso crescimento e 
consolida<;ao, chamaria a atenc;ao dos seguintes pontos: 

No sector do ensino importa delimitar 0 estatuto te6rico-metodo16gico 
dos diferentes cursos e disciplinas que cobrem 0 vasto universo das classi
ficadas ciencias da comunica~ao. E preciso estabelecer sinergias, em 
complementaridades logicas e de racionalidade gestatoria, no empenho de 
interdisciplinaridades e transdisciplinaridades proprias. Mas e tambem 
necessario precisar a especificidade em objecto de estudo, perfil de candi
datos e forma9ao adequada de cada curso que se apresenta no «mercado 
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escolan>. Importa resolver com lucidez e sem atropelos esta questao enun
ciada por Mario Mesquita no 1.0 congresso da SOPCOM (1999): «A proble
matica das ciencias da cOIDunicac;ao coloca-se numa encruzilhada de 
saberes, estruturada em volta de objectos e oficios frequentemente consi
derados ilegitimos no meio academico», a que se juntam «as solicita~oes 
do mercado de emprego caracterizado pela fluidez e competitividade» 
(Mesquita, 1999). 

o estudo e a investigac;ao sabre a comunica<;3.o/informac;ao, «objecto» 
de sua natureza muitidisciplinar, exigem projectos interdisciplinares. Porem, 
e urgente esclarecer que 0 estudo do fen6meno comunicacional comporta 
muitas areas que nao se esgotam nos cursos de cOIDunicac;ao social e 
jornalismo. 

Estamos assim numa situac;ao em que e necessaria procurar e exibir 
legitimidade institucional e social. Nos cursos e na investiga~ao. 

Nos cursos com 0 reconhecimento claro do seu estatuto academico e 
lugar social. Na investiga\,ao, procurando conceder a este vasto e complexo 
dominio de abrangencia das ciencias da comunica\,ao, uma classifica~ao 
autonoma e reconhecida, quer para 0 financiamento dos projectos, quer 
para a avalia~ao desses mesmos projectos ou dos produtos gerados, quer 
para 0 proprio reconhecimento autonomo de centros de investiga~ao nesta 
area. A declara\,ao de emancipa~ao e autonomia ainda esta por completar. 

Na sequencia destas considera\,oes e para ultrapassarmos este estado 
de encontros fortuitos no espa~o lusofono, sem d6.vida muito positivos e 
gratificantes como este congresso, deveriamos pugnar pelo estabelecimento 
de programas articulados e protocolos firmes no plano da investiga\,ao e do 
ensino, quer a partir de iniciativas das respectivas academias e centros de 
investiga~ao e de forma\,ao, quer a partir do apoio institucional dos paises 
que formam a lusofonia. 

Para que a Sociedade da Comunica~ao e Informa~ao se realize entre as 
pessoas e nao apenas nas maquinas, talvez seja decisivo nao perder espac;os 
como este, 0 lus6fono, com condic;6es e caracteristicas sociais e culturais, 
para ser urn imenso campo de interesses e valores em comum, em continua 
comunica(:iio. 
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