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UNIVERSIDADE OFF-LINE 

FRANCISCO RUI CADIMA * 

Partindo da constata<;ao de que, cada vez mais, a educa<;ao e a for
ma<;ao passam pelos media e sobretudo pelos novos media, pretende-se 
nesta comunica<;ao reflectir sobre os limites dessa ruptura no sistema de 
ensino, designadamente no plano do Audiovisual e dos Media Interactivos, 
contribuindo dessa forma para 0 estudo e aplica<;ao de urn modelo de 
reciclagem desta area no actual sistema universitario, na perspectiva de 
uma cada vez maior integra<;ao das ci@ncias da comunica<;ao no quadro 
mais geral da coopera<;ao entre cidadaos e na<;oes que partilham a lingua 
portuguesa, particularmente daqueles que se inserem no seio da grande 
comunidade academica lusMona. 

Naturalmente que para essa reforma de estruturas e mentalidades se 
toma imprescindivel uma integra<;ao cada vez mais rapida das tecnologias 
da informa9ao no sistema de ensino, sem 0 que as universidades passam 
efectivamente a correr 0 risco de se auto-excluirem do crescente e complexo 
desenvolvimento da Sociedade da Informa<;ao. Desse ponto de vista 0 

ensino, hoje, ja nao pode ser apenas presencialJexpositivo, deve ser cada 
vez mais interactivo e virtual, no que a palavra tern de abertura e de acessi
bilidade. Porventura, it Universidade, resta-Ihe dissolver-se virtualmente na 
Net. Muitas delas, alias, ja come<;aram a aprender esta li<;ao. E as que 0 nao 
entenderam correm ja serios riscos. 

* Director do Observat6rio da Comunica98.0 Social (OBERCOM). Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa. 
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Hoje, em Portugal, no inicio do ano 2000, nao se compreende, por 
exemplo, como nao hi ainda uma decisao de obrigatoriedade de publica~ao 
das teses de mestrado e doutoramento on-line. Nao se compreende tambem 
a faita de uma decisao relativamente it cria~ao de cursos com a componente 
on-line. Enfim, 'nao se compreende a inexistencia de investimento na for
ma~ao mais clissica, ainda no modo analogico. 

As novas estrategias de forma~lio devem ser vistas quer no quadro da 
Europa dos Cidadaos que todos queremos construir, quer no ambito das 
comunidades lusOfonas, urn espa~o de comunica~ao cada vez mais parti
lhado. Particularmente na irea da televisao, e merce tam bern da inova~ao 
tecnologica, temos vindo a assistir ao regular aparecimento de novos canais 
tematicos na area da cultura, na area do documentano, inc1usivamente 
na area da historia, da medicina, etc. Essa pulveriza~ao de canais e redes 
emissoras tern contribuido, sem duvida, para uma diversifica~ao da oferta 
televisiva e dos novos conteudos, que, no entanto, nao tern tido a resposta 
mais eficaz por parte das entidades de forma~ao. 

Do nosso ponto de vista, essa diversidade de novos canais e as poten
cialidades tecnologicas das novas redes de distribui~ao - ainda em grande 
parte por explorar na sua plenitude - permitem-nos olhar estes primeiros 
anos do seculo XXI, com algum optimismo se pensarmos apenas na 
dimensao «infraestrutura», mas com algum pessimismo, se pensarrnos na 
diversidade e qualidade dos conteudos em fun~ao das capacidades euro
peias no dominio da forma~ao. 

A comunhao de cuituras, 0 intercambio de experiencias, enfim, a socie
dade de informa~ao pan-europeia e mundial, estarao certamente consa
gradas no novo mapa audiovisual que vamos construindo dia-a-dia, 
pro-curando 0 melhor equilibrio entre os mercados globais e as experien
cias locais, 0 mesma sera dizer, entre uma procura generalista e uma 
procura tematica, Oll entre uma procura de «massa>; e uma procura de 
«nicho». Este e urn primeiro equilibrio, uma primeira partilha. Mas, para 
alem da questao da diversidade, hi uma outra partilha que convem aqui 
referir - e para a qual temos capacidade tecnoI6gica, mas nao «conceptores 
de conteudos» - que e a questao da interactividade. 

Dai que seja necessario encontrar uma disponibilidade inequivoca, no 
nosso comezinho caso, da tutela da Educac,;ao para que as Universidades 
portuguesas, algumas delas - veja-se 0 caso das humanisticas - nao fiquem, 
definitivamente, atras de algumas escolas secundarias, como eternos 
info-excluidos. 

Nessa tao desejada adesao da Universidade portuguesa it Sociedade de 
Informa~ao importa ver onde e que surgem - e com que importancia
iniciativas integradas com programas de apoio ao audiovisual e ao multi
media no ambito do ensino mais generico e nao apenas no ambito das 
«industrias culturais», como temos visto suceder em programas das tutelas 
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da Cultura e da Ciencia e Tecnologia. E onde e que a Educaqao surge inte
grada numa politica inter-sectorial que tenha como objectivo estrategico 
potenciar as investimentos publicos no ambito da convergencia de sectores, 
entre 0 audiovisual, as telecomunica90es e a informatica. De igual modo, 
como potenciar esse saber fazer de forma mais partilhada e global? 

De forma mais prosaica: a Universidade que temos hoje ainda vive, 
de algum modo, it sombra das pciticas dos colegios medievais, mas com 
uma diferenqa: na Idade Media, as bibliotecas universitarias satisfaziam 
as necessidades de estudantes e investigadores. Hoje, nao. Comecemos 
entao por af. .. 

A reforma do ensino do audiovisual e dos media interactivos passa, 
desde logo, pela reflexao da sua estrategia transversal a todo 0 sistema 
de ensino, antes ainda de ponderar a questao das Infraestruturas tecnicas 
(ou infoestruturas? - como dizia Guterres) e de produqao para a conver
gencia de sectores e a industria de conteudos. Desse ponto de vista, natu
ralmente que 0 quadro regulamentar deve ser pensado, tal como 0 ambito 
do «mercado», mas obviamente que 0 fundamental aqui e a reflexao poli
tica e estrategica, que subordinara todas as outras. Mas vejamos: qual tem 
sido 0 pape! do Estado no desenvolvimento de uma Industria de Conteudos 
e no apoio it formaqao de quadros. Se na area das engenharias informaticas 
o problema foi remediado, nas areas de conteudos, de escrita de guiao, de 
gestao de projectos, e 0 vazio absoluto. E isto quer em termos de decisao 
politica, quer em termos de decisao academica. 

Se h:i de facto uma area em que a legitimidade do Estado .0 absoluta 
para investir 0 dinheiro dos contribuintes, essa .0 a Educaqao e a Forma9ao, 
e tambem a I&D. Mas aqui 0 defice e escandaloso. Os cursos publicos 
que formam nas areas em discussao sao manifestamente insuficientes e 
apresentam carencias de toda a ordem. Hoi urn enormissimo investimento 
a fazer neste campo - investimento integrado, note-se -, que alias nao pode 
ser deslocado da forma9ao mais abrangente e generica de que 0 pais muito 
esta. necessitado. 

Mas, como .0 obvio, nao podemos estar a trabalhar por etapas, e de 
forma absolutamente estanque. Enquanto se melhora a forma9ao e neces
sario nao abandonar a produ9ao. Produ9ao de te!evisao de qualidade sobre 
cultura e patrimonio portugueses (divulga9ao, documentarios, series, filmes 
e telefilmes: os anos 90 estao praticamente no zero neste ambito - 0 que se 
tem feito e indexar it produqao nacional programas de fluxo, novelas de 
duvidoso interesse publico e te!elixo); produ\,ao de cinema, designada
mente de filmes com capacidade de declina\,ao para televisao, de forma a 
chegar ao publico, mas tambem de cinema de autor - ambos cumprindo 
esse desiderato maior de fazer chegar aos ecras a cultura, a identidade 
nacional e a natureza do ser portugues; produ\,ao de multimedia, sobretudo 
como suporte de forma9ao para as areaseducativas, perspectivando desde 
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ja sistemas de ensino on-line e interactivos. Nao esquec;:amos, como diz 
Toffier, que as escolas estao desenhadas para criar empregados de fabricas 
de segunda vaga ... 

E e por demais obvio que esta paixao educativa so pode ser uma e 
racionalizada. Nao pode estar subdividida sem qualquer coordenac;:ao 
por ministerios como 0 ME (programa Nonio; programas Aprender a Socie
dade de Informac;:ao), 0 MCT (Missao para a Sociedade de Informac;:ao, 
Agencia de Inovac;:ao, Praxis, Internet nas Escolas), 0 MC (ex-iniciativa 
Mosaico, Programa Media), 0 MEPAT (vanos programas com a DGXIII), 0 

MA (SEJ - Programa de Formac;:ao da Fundac;:ao para as Tecnologias da 
Informac;:ao), etc. etc. 

E assim claro que se torna cada vez mais urgente estabe!ecer uma poli
tica integrada de formac;:ao para a Industria de Conteudos no quadro da 
convergencia de sectores (Audiovisual- Te!ecomunicac;:6es - Multimedia) na 
era digital e associada a I&D para a Sociedade da Informac;:ao. Da mesma 
maneira ha que incentivar a criac;:ao de interfaces entre as universidades 
e as empresas atraves de contratos-programa com unidades de investi
gac;:ao/formac;:ao nas areas da Industria de Conteudos. Importa garantir 
mais especificamente uma ligac;:ao efectiva entre 0 sistema de ensino I 
formac;:ao e 0 mundo do trabalho, designadamente atraves de estagios 
profissionais, workshops, linhas de financiamento de programas de incen
tivo as empresas para receber as estagiarios 

Associado a este projecto de politica educativa para a era digital 
continua a fazer tambem todo 0 sentido a criac;:ao de urn canal de te!evisao 
para a Educac;:ao, a Cultura e a Ciencia, participado pelas Universidades 
portuguesas, pelos operadores de televisao e por outros actores institucio
nais, publicos ou privados, que se pretende interactivo assim que possive!, 
sendo que a plataforma da DVB-T poderia substituir a «ve!ha» plataforma 
do cabo com algumas vantagens, sobretudo no plano da universalidade 
do servic;:o. Urn canal para a ciencia teria enormes vantagens, sobretudo no 
dominio das sinergias com 0 multimedia, a Internet, a educa<;ao a distan
cia, etc. A tese ja defendida pe!o proprio governo, da necessidade de uma 
politica estrategica no quadro das «info-estruturas», defendida tambem no 
Livro Verde da Sociedade de Informac;:ao, poderia ter uma Dutra visibilidade 
sobretudo no plano da industria de conteudos e da criac;:ao de uma massa 
critica de conceptores, vital para este pais. Este e de facto urn dos projectos 
que teria maior interesse no quadro da coopera<;ao comunicacional e 
cientifica das diferentes comunidades de lingua portuguesa. 

Parale!amente enos graus inferiores, continuam a faltar escolas de 
formac;:ao profissional para os novos conteudos tal como a nivel politecnico 
e se mantem 0 mesmo quadro de formac;:ao no dominio do Audiovisual e do 
Multimedia, praticamente sem alterac;:6es. Importante tambem e a imple-
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mentac;:ao de cursos e disciplinas de formac;:ao e educac;:ao para os media 
e 0 multimedia nas escolas secundfuias. 

Integrar nos curricula do ensino obrigat6rio a componente da educac;:ao 
para os media nas vertentes de cinema, audiovisual e multimedia, garan
tindo-se 0 desenvolvimento curricular, a formac;:ao inicial e continua dos 
professores e a afectac;:ao dos recursos materiais necessarios. Ao nivei ainda 
do ensino secundario, importa criar laborat6rios de audiovisuais e multi
media que permitam a docencia de uma disciplina opcional nestas areas 
e 0 desenvolvimento de experiencias e projectos inovadores. 

Importa finalmente deixar urn conjunto de referencias expressas no 
Livro Verde para a Sociedade de Informac;:ao que se integram numa estra
tegia mais vasta a que demos a designac;:ao de Industria de Conteudos. 
Assim, a escola deve ser 0 garante do principio da democraticidade no 
acesso as TIC's (Tecnologias da Informac;:ao e da Comunicac;:1io). Nesse 
aspecto, eo centro, por exceiencia, para potenciar fluxos, associando a digi
talizac;:ao da informac;:ao ao aparecimento do multimedia e a difusao das 
redes teiematicas, introduzindo a generalizac;:ao da utilizac;:ao da informa
tica na rede escolar de bibliotecas e permitindo 0 acesso generalizado as 
redes eiectr6nicas de informac;:ao, criando novos conteudos programaticos 
e estimulando novas praticas pedag6gicas adaptadas as TIC's e aos novos 
conteudos culturais/educacionais. 

Paralelamente, e ainda de acordo com as propostas do Livro Verde para 
a Sociedade de Informac;:ao ha que dar continuidade a formac;:ao nesta areas 
em concreto e a sua interacc;:ao com as redes de Ciencia, Tecnologia e 
Sociedade que procura, no fundo, que as bibliotecas publicas evoluam para 
mediatecas, de Investigac;:ao Cientifica, Cultura e Educac;:ao, de apoio as 
Universidades na transmissao do conhecimento cientifico e cultural e ao 
desenvolvimento de bibliotecas digitais e da Industria de conteudos cultu
rais e de multimedia nas universidades, sem esquecer a imperiosa necessi
dade de prover as redes interuniversitfuias da largura de banda suficiente 
de forma a permitir debitos que integrem imagem, voz e dados. 

Neste novo processo, que se espera nao fique etemamente adiado, 
assistir-se-a com certeza it confirmac;:ao de que atraves do refortaIecimento 
da possibilidade real de informar e de ser informado se joga uma maior 
participac;:ao do cidadao na vida politica do pais e na construc;:ao de uma 
nova comunidade «virtual» feita de multiplas diasporas da lingua portu
guesa. Estamos certos que as nOVDS conteudos serao a prova de que a 
televisao e os novos media serao uma janela aberta para a sociedade parti
cipada e aberta do seculo XXI, e consagrarao, portanto, a tendencia para a 
tao necessaria Sociedade da Informac;:ao e do conhecimento, enfim, para a 
contruc;:ao de uma comunidade lus6fona de ciencias da comunicac;:ao na 
qual certamente todos estamos empenhados e que nunca como agora esteve 
tao perto de se constituir de forma duradoura e consistente. 
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