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AS FONTES, OS JORNALISTAS E AS LEIS 

FELISBELA LOPES * 

RESUMO 

Nao nascendo os conteudos jomalisticos «ex nihilo», os jomalistas tem incontoma
velmente que manter um contacto permanente com aqueles que lhes proporcionam a 
materia-prima do seu trabalho, ou seja, com as fontes de informa~o. Desse relaciona
mento emergem deveres e liberdades. Na nossa comunica.;ao apenas iremos abordar os 
constrangimentos e os campos de autonomia fixados pelo quadro juridico portugues no 
que diz respeito a dicotomia jomalistas-fontes de informa.;ao. A viola.;ao do segredo de 
justic;:a, a difama.;ao, a of ens a a pessoas colectivas, a publica.;ao de cartas confidenciais, 
a liberdade de imprensa, a liberdade de expressao, 0 segredo pro fissional ou 0 direito de 
acesso a locais publicos sao alguns dos t6picos que merecerao a nossa aten.;ao. 

1. Introdu~lio 

Enraizando-nos no etimo latino da palavra «(ante», descobrimos que 
deste vocabulo emergem significados como 0 de urn «Lugar onde nasce 
perenemente agua». Se optarmos por uma perspectiva mitol6gica, repa
ramos que Fonte era 0 deus das nascentes. Assegurada parece estar uma 
realidade cristalina em tudo 0 que se abriga sob esta raiz etimol6gica. Puro 
equivoco, percepcionado de imediato quando percorremos a arvore genea-
16gica da mitologia. Fonte e filho de lano, 0 deus das portas e das passagens, 
representado simbolicamente com dois rostos que vigiam a entrada e a 
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saida, cujo templo se encontrava encerrado em tempo de paz e aberto em 
tempo de guerra. Afinal, aquilo que parecia correr sem entraves, a iigua que 
se imaginava passar Iivremente da fonte para qualquer destinatiirio, tern 
subjacente a si comportas que podem neutralizar 0 seu normal fluir. Assim 
acontece com as «fontes de informa<;ao», uma instancia incontornavel do 
processo informativo que impoe quotidianamente aos jomalistas renovados 
obstaculos (Lopes, 1998). 

E a luz do Direito que vamos tentar ver quais os constrangimentos, 
mas tam bern quais as Iiberdades concedidas pelo campo juridico relativa
mente ao relacionamento que os jomalistas mantem com aqueles que Ihes 
fomecem informa<;ao, ou seja, com as suas fOlltes. 

2. Os direitos de personalidade e 0 valor da honra 
e da considera~iio pessoal 

Na Lei Fundamental consagram-se como invioliiveis a «integridade 
moral e {isica das pessoas» (art.25.0) e 0 «direito a identidade pessoal, a cida
dania, ao bom nome e reputa9ao, a imagem, a palavra, it rese1Va da intimi
dade da vida privada e familiar e a protec.iio legal contra quaisquer {ormas de 
discriminariio» (art.26.0). Inserindo estes «direitos de personalidade» na 
actividade dos jomalistas, construimos uma serie de obriga~oes que consti
tuiriam par si urn conciso, mas de vasto alcance, manual de conduta. 

Tratar todos os intervenientes dos acontecimentos de igual forma, nao 
procurar informa~oes com 0 objectivo de devassar gratuitamente a vida 
privada em nome de urn sensacionalismo cada vez mais em voga, identi
ficar sempre quem nos fomece informa~ao, respeitar 0 principio do contra
dit6rio, ou seja, ouvir a parte acusadora, mas tambem a acusada: eis 
algumas regras que sobressaem daqui e que, por si, impoem urn comporta
mento especifico ao jomalista face as suas eventuais fontes de informa~iio. 

o C6digo Penal. por seu lado, reafirma a dignidade penal do valor da 
honra e da considera9ao pessoal, concedendo uma area especffica a 
protec~ao deste bern juridico (vide capitulo VI «Dos crimes contra a 
honra»). Os termos desta salvaguarda sao c1aros: 

«Quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, mesmo sob a fonna 
de suspeita, urn facto, ou formular sobre ela urn juizo, ofensivos da sua honra ou 
considerafiio, ou reproduzir uma tal imputa9iio ou ju{zo, e punido com pena de 
prisiia ate 6 meses au com pena de multa ate 240 dias» (art. 180.°). 

Salvos desta punidade estao aqueles que usam os factos para «reali
zar interesses legitimos», que conseguem «provar a verdade da mesma 
imputa9tlo» ou tiverem tido «fundamento serio para, em boa fe, a reputar de 
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verdadeira» , isto se 0 caso em apre<;:o nao for «relativo a intimidade da 
vida privada e familiar». Poder-se-ia pensar que os meios de comuniea<;:ao 
social teriam sempre a possibilidade de se refugiarem atriis da primeira 
excep<;:ao para justificarem 0 seu trabalho. Puro equivoco. Faria Costa, nos 
Estudos comemorativos do 150. ° aniverstirio do Tribunal da Boa Bora (J 995: 
196 in Dias, 1999: 616), desfaz qualquer tentativa de se enveredar por este 
tipo de interpreta<;:ao: 

«Nem tada a realizariio do direito de informar se pade considerar urn exer
cicio legitimo daquele direito, na medida em que, precisamente, 000 prossegue 
urn interesse legitimo. Nilo ha, por isse, qualquer coincidencia, nem Z6gica, nem 
valorativa, nem, muito menDS, sistenuitico-funcional, entre 0 direito de informar 
e a prossecu~iio de urn interesse legitimo.» 

No entanto, no caso de nao se conseguir fazer prova da verdade dos 
factos, 0 legislador portugues admite a possibilidade de justifica<;:ao sempre 
que 0 agente tiver fundamentos serios para, em boa fe, os reputar como 
verdadeiros (Costa in Dias, 1999: 622-623). Isto exige que 0 jomalista se 
rodeie de particulares cuidados nos contactos que mantem com as fontes. 
Escrever, por exemplo, uma pe<;:a noticiosa a partir de uma uniea fonte pode 
colocar ao jomalista serias dificuldades para justificar a «sua boa fe» nos 
factos que, depois, se vern a comprovar serem falsos. 

Tratando-se de acontecimentos que ponham a nu a integridade moral 
das pessoas, 0 jomalista e obrigado a ter cuidados acrescidos - algo estipu
lado pelo Codigo Deontologieo e rigidamente regulamentado a nivel juri
dieo. A luz da lei penal, a comuniea<;:ao social e alvo de uma puni<;:ao 
agravada em caso de comprova<;:ao de injuria ou difama<;:ao. A vitima deste 
tipo de crime pode tambem provocar urn agravamento da pena (art. 184.°). 
o art. 132.° do mesmo Codigo concretiza quem sao essas pessoas: 

«Membros de 6rgiio de soberania, do Conselho de Estado, Ministro da Repu
blica, magistrado, membra de 6rgiio do Governo pr6prio das RegiOes Aut6nomas 
au do territ6rio de Macau, Provedor de Justifa, govemador civil, membro de 
6rgiio das autarquias locais ou de servifo ou organismo que exerfa autoridade 
publica, comandante de forfa publica, jurado, testemunha, advogado, agente 
das forfas ou senlifos de seguranfa, funciondrio publico, civil ou militar, agente 
de forfa publica ou cidadiio encarregado de servifo publico, docente ou exa
minador, ou ministro de culto religioso, no exerclcio das suas funfoes ou por 
causa delas.» 

Tambem as pessoas colectivas (<<institui9tio, corpora9iio, organismo au 
serviro que exerra autoridade publica») sao alvo de uma aten<;:ao especial, 
criando 0 legislador uma especifica norma incriminadora para as proteger 
(art. 187.°). 

341 



3. 0 direito a privacidade, a palavra e a imagem 

Atentemos, mais detalhadamente, a privacidade ja aqui invocada, um 
valor importante numa epoca em que 0 jomalismo procura a palavra 
fundada mais nas vivencias do que no saber. Ao contrario da honra, cuja 
inverdade dos factos provoca uma irreparavel danosidade social, a devassa 
da vida privada, quando consegue trazer ao dominio publico a verdade que 
cada um quer manter legitimamente em reserva, pode uitrapassar os danos 
causados par urn crime contra a hanra. Justificam-se, assim, as cuidados 
do legislador relativamente a um direito, 0 da privacidade, relativamente 
recente, produto de transforma\,oes sociocuiturais, cientifico-tecnologicas 
e juridicas de finais do seculo passado. 

A defesa da privacidade/intimidade nao constitui uma originalidade do 
sistema juridico-penal portugues, nem tao pouco a sua integra\,ao na lei e 
recente. Como bem juridico-penal, a privacidade/intimidade e protegida 
pelo art.192.o, sendo a respectiva devassa criminalmente punida sempre 
que alguem: 

«Interceptar, gravar, registar, utilizar, transmitir ou divuZgar conversa au comu
nicap'lo telef6nica; captar, fotografar, filmar, registar au divulgar imagem das pessoas 
au de objectos au espafos intirnos; observar au escutar as ocultas pessOQS que se 
encontTem em lugar privado; au divulgar faetas relativos a vida privada au a doen9a 
grave de outra pessoa.» 

Coloca-se, aqui, a questao de saber aquilo que e abrangido pela vida 
privada. Compreendera a privacidade/intimidade apenas 0 espa\,o circuns
crito ao domicilio? 0 parecer 121/80 de 23 de Julho de 1981 da Procura
doria Geral da Republica, publicado no Boletirn do Ministerio da Justir;a, 
afirma a este respeito 0 seguinte: 

«A intimidade da vida privada de cada urn, que a lei protege, compreende 
aqueles aetas que, nao sendo secretos em si mesmos, devem subtrair-se a cuno
sidade publica por naturais razoes de resguardo e melindre, como as sentimentos 
e afectos familiares, as costumes da vida e as vulgares praticas quotidianas, a 
vergonha da pobreza e as renuncias que ela impoe e ate, por vezes, 0 amor da 
simplicidade, a parecer desconfonne com a natureza dos cargos e a elevat;iio das 
posiroes socia is. » 

o direito a intimidade e extensive! a todas as pessoas, independente
mente da sua posi\,ao social. No entanto, a Lei Penal concede uma 
excep\,ao: a divulga\,ao de factos re!ativos a vida privada ou doen\,a grave de 
outra pessoa nao sofre punit;ao se praticada «como meio adequado para 
realizar urn interesse publico legftirno e relevante» (art.192.0). Tambem aqui 
podemos abrir um debate sobre 0 que se alberga sob 0 «interesse publico 
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legitimo e relevante» ... , mas e precisamente este 0 argumento esgrimido 
pelos meios de comunica<;:ao social para justificar certas infrac<;:6es. 

E e exactamente por estes intersticios abertos pela lei que os jornalistas 
tendem a penetrar para divulgar factos de natureza tipicamente privada 
(Cornu, 1994). 0 proprio conceito de privacidade incentiva esta pnitica, 
dada a sua natureza se caracterizar por uma certa relatividade e variabili
dade, produto de transforma<;:6es civilizacionais. Acresce a isto «a perma
nente comunicabilidade entre 0 privado e 0 publico, ditada pe/a relevancia ou 
referencia sistemico-social dos factos e eventos» (Andrade in Dias, 1999: 730). 

Convem, parern, atender ao facto de existir sempre urn campo invio
lavel da personalidade. E, se por urn lado, a lei permite a1guma flexibilidade 
aos mass-media, por Qutro, em casa de reconhecimento da existencia de 
crime, 0 quadro penal portugues e particularmente severo para os jorna
Iistas ja que, quando os factos sao divulgados pelos meios de comunica<;:ao 
social, as penas sao agravadas de modo substancial, urn aditamento auto
nomo que se constitui como uma novidade em rela<;:ao ao Codigo anterior 
e que Costa Andrade (in Dias, 1999: 813) justifica «a vista do efeito amplifi
cador que os meios de comunicariio social desencadeiam em relarao aos actos 
de indiscririio e devassa». Para a1em da devassa it vida privada, esta puni<;:ao 
estende-se tam bern it «viola<;:ao de correspondencia ou de telecomunica
<;:6es» (art. 194.°) e a viola<;:ao de segredo (art. 195.°). 

o Codigo Penal portugues, no capitulo «dos crimes contra outros 
bens jurfdicos pessoais», insere urn artigo vocacionado para as «gravac;6es 
e fotografias ilicitas» (art. 199.°). Por detras dele, erguem-se dois valores 
inviolaveis consagrados pela Lei Fundamental: 0 direito a palavra e 0 

direito a imagem. Sublinbe-se, no entanto, a diferen<;:a existente entre estas 
duas incrimina<;:6es. Enquanto a grava<;:ao da palavra e ilicita no momenta 
em que se regista sem consentimento 0 discurso de alguem, a fotografia so 
se torna ilicita quando publicada contra a vontade de quem e retratado. 

Em rela<;:ao a esta ultima ha algumas excep<;:6es abertas pelo art. 79.° do 
Codigo Civil que dispensa «0 consentimento da pessoa retratada quando 
assim 0 justifiquem a sua notoriedade, 0 cargo que desempenhe, exigencias de 
policia ou de justira, finalidades cientificas, diddcticas ou culturais ou 
quando a reproduriio da imagem vier enquadrada na de lugares publicos ou 
na de (aetas de interesse publico». Trata-se, sem duvida, de uma norma que 
facilita substancialmente 0 trabalho dos jornalistas, 0 que nao significa que 
os profissionais da comunica<;:ao social dispunbam aqui de urn campo de 
manobra amplo. Em caso de crime comprovado, os mass-media sofrem, 
neste ambito, uma agrava<;:ao das suas penas, a1go a que Costa Andrade 
(in Dias1999: 844) da uma nota positiva, justificando essa concordancia 
com 0 facto de a comunica<;ao social configurar «a (anna mais drdstica de 
atentada aa damfnia exclusiva da pessaa sabre a palavra au imagem)}. 
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4. Segredo de Estado e Segredo de Justi~ 

Em termos de viola~ao de segredo, 0 C6digo Penal da especial relevo ao 
segredo de Estado (art. 316.°) e ao segredo de justi~a (art. 371.°). 

Em rela~ao ao primeiro, 0 jomalista esta impedido de tomar publico 
factos ou documentos que devem, em nome da independi:ncia nacional, 
unidade e integridade do Estado Portugui:s, manter-se em segredo. Estando 
a classifica~ao circunscrita a iniciativa do Presidente da Republica, do 
Primeiro·Ministro, dos Ministros e do Governo de Macau, 0 seu ambito e 
extenso, podendo abranger documentos variados, como, alias, consta do 
art. 2.° da Lei n.o 6/94, de 7 de Abril, (<<Segredo de Estado»), nomeadamente 
aqueles referentes a informa~6es que «silo transmitidas, a titulo confiden
cial, por Estados estrangeiros au por organiza90es internacionais»; a materias 
relativas a «estrategia a adoptar pelo Pais no quadro de negociar;i5es presentes 
au futuras com oulros Estados au com organiza90es internacionais»; a estra
tegias vocacionadas para «prevenir e assegurar a operacionalidade e a segu
ran,a do pessoal, dos equipamentos, do material e das instalari5es das For,as 
Armadas e das for,as e servir;os de seguran,a» ou a dados «cuja divulga,ilo 
pode facilitar a pratica de crimes contra a seguran,a do Estado». 

Detenhamo-nos agora no segredo de justi,a. Os c6digos penais de fisio
nomia europeia continental consagram-Ihe particular importancia, cons
truindo-se, deste modo, urn modelo que se afasta radicalmente da realidade 
anglo-americana onde 0 processo e publico desde uma fase muito recuada. 
Em Portugal, 0 segredo de justi~a vai ate a decisao instrut6ria, ou, no caso 
de nao haver instruc;:ao, ate a data em que pode ser requerida. A inser~ao 
do segredo de justi~a no processo tern, na sua genese, uma procura de 
protecc;:ao da investigac;:ao judicial, sendo mais tarde - com 0 movimento de 
constitucionaliza~ao do processo penal e de aprofundamento dos direitos 
fundamentais - colocado ao servic;:o dos direitos arguidos. 

De natureza conflitual, 0 segredo de justi,a irrompeu no sistema penal 
portugui:s quando ainda nao havia entre n6s uma tradic;:ao na mediatizac;:iio 
de assuntos judiciais. Num momenta em que tudo 0 que esta oculto suscita 
particular atenc;:ao dos jornalistas, esta questao nao deixa de se constituir 
como uma pressao para os profissionais da comunica~iio, principalmente 
quando estes insistem em ignorar normativos etico-Iegais que orientam a 
sua actividade. Evocando a conhecida afirmac;:ao de Alexandre Dumas 
Filho sobre 0 casamento - citada por Francis Casoda - segundo 0 qual 
(Cas cadeias do casamento SliD tiio pesadas que sao necessdrios dais para as 
suportar; as vezes tres», Cunha Rodrigues (1999: 50-51) assegura que «0 
numero de pessoas que em Portugal transporta as cadeias do segredo de 
justi,a e demasiado grande para que nilo seja legitimo desconfiar da presen,a 
e intromissiio de estranhos}). 
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o C6digo Penal portugues centra a sua condena\;ao na fonte de infor
ma\;ao, ou seja, pune «quem ilegitimamente der conhecimento, no todo ou 
em parte, do teor de acto de processo penal que se encontre coberto por segredo 
de justira, ou a cujo decurso niio for permitida a assistencia do publico em 
geral» (art.371.°). 0 Estatuto dos Advogados e 0 Estatuto dos Magistrados 
impoem a obrigac;;ao de reserva e sigilo, nao prevendo a lei, de forma 
expressa a possibilidade de os magistrados poderem fazer declara\;oes rela
tivas aos processo~ que tern em maos. No que diz respeito ao Ministerio 
Publico, apenas e concedido it Procuradoria-Geral da Republica poderes 
para extravasar informac;;ao para fora do sistema judicial, 0 que e feito, no 
caso portugues, com substanciais conten\;ao e discric;;ao. 0 pr6prio Procu
rador-Geral da Republica, Cunha Rodrigues, reconhecia, num livro de sua 
autoria, que essa faculdade se limita «a emitir, com contenriio de frequencia 
e de conteudo, notas ou comunicados que tem por finalidade publicitar 0 

inicio ou 0 estado de processos com justificado impacte publico e em que a 
informariio surge como imperativo de interesses superiores, como os da trans
parencia e da defesa dos principios de isenriio, afirmariio de efectividade das 
leis e eficacia da acriio da justira» (1999: 32). Por detras desta prudencia, 
esta a tentativa de travar estados de opiniao que se sobreponham it ac\;ao 
da justi\;a. 

5. Campo jornaIistico vs campo juridico 

A legislac;;ao enquanto orientadora da actividade dos jornalistas e abun
dante, mostrando-se particularmente atenta na regula\;ao do relaciona
mento dos media com a justi\;a. Escudando-se atms de dispositivos legais 
para se protegerem da procura da informa\;ao, os actores judiciais nao se 
cansam de reclamar uma «correcta e reciproca percepriio dos pap"is que cada 
um dos sistemas deve protagonizan> (Rodrigues, 1999: 40). No art. 88.° do 
C6digo de Processo Penal, considera-se como desobediencia, punivel crimi
nalmente, urn conjunto de comportamentos que s6 por si orienta quase 
todas as manobras dos jornalistas no campo judicial. Enumeremos alguns: 

- A reproduc;ao de pec;as processuais Oll de documentos incorporados 
em processos pendentes, salvo se tiverem side obtidos mediante certi
dao solicitada com menc;;ao do Rm a que se destinam, ou se para tal 
tiver havido autoriza\;ao expressa da autoridade judiciaria que presidir 
a fuse em que se encontra 0 processo no momento da puhlicac;ao; 

- A transmissao de imagens ou de tomadas de som relativas it pratica 
de qualquer acto processual, nomeadamente da audiencia, salvo se a 
autoridade judiciaria referida na alinea anterior, por despacho, a 
autorizar; 
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- A publica~ao, por qualquer meio, da identidade de vitimas de crimes 
sexuais, contra a honra ou contra a reserva da vida privada, antes da 
audiencia, ou mesmo depois, se 0 of en dido for menor de dezasseis 
anos. 

No mesmo artigo estipula-se que, «ate a decisiio sabre a publicidade da 
audiencia, niio e ainda autorizada, sob pena de desobediencia simples, a 
narra9iio de aetos processuais anteriores aquela quando 0 juiz, oficiosamente 
au a requerimento, a liver proibido». 

Apesar destes cuidados, pelas paginas dos jomais au nos alinhamentos 
dos noticiarios da radio ou da televisao, os assuntos ligados a justi~a sao 
cada vez mais frequentes, proporcionando-nos muitas vezes aquilo que se 
denomina como julgamentos paralelos de alcance rapido e de efeitos 
visiveis. Isso acontece, porque estamos perante dois campos com dinamicas 
diferenciadas: enquanto a justi~a se caracteriza por urn ritmo de tempo 
lento e ritualizado, os media insistem na reprodu~ao dos acontecimentos 
em tempo (quase) real, reconstruindo permanentemente a informa~ao 
proporcionada pelas fontes. Fala-se ja de urn novo tipo de homem publico: 
inquieto perante 0 juiz; angustiado perante os meios de comunica~ao social 
e obcecado pela opiniao publica (Minc, 1995). Tudo isto it margem do 
espirito de uma lei que exige conten~ao no apuramento e divulga~ao da 
informa~ao. 

o perigo da sobrepenaliza~ao dos arguidos na mediatiza~ao dos pro
cessos judicianos - principalmente quando esta em causa a administra~ao 
da justi~a criminal - e real, esquecendo-se, por vezes, os jomalistas de uma 
garantia constitucional que concede a parte acusada 0 beneficio da inocen
cia ate ao transito em julgado da decisao. A mediatiza~ao da justi~a e algo 
cuja travagem por parte dos actores judiciais se afigura progressivamente 
mais complexa, tomando-se 0 conflito cada vez mais manifesto, resultado 
tambem de logicas contraditorias de interven~ao: enquanto a justi~a 
(nomeadamente as senten~as) se caracteriza por metodos unidireccionais e 
por tempos de resposta lentos e ritualizados, os media utilizam metodos 
bidireccionais e aproximam-se de uma comunica~ao em tempo real. 

6_ As fontes a luz da Lei de Imprensa e do Estatuto do JomaIista 

No que conceme a Lei de Imprensa, remetem-se os limites da activi
dade jomalistica para a Lei Fundamental e para os preceitos legais fixados 
pelos diferentes codigos. A Lei n.o2/99, de 13 de Janeiro, trouxe algumas 
inova90es relativamente a lei anterior. Curiosa 0 facto de as altera90es 
incidirem sobre os campos de autonomia concedidos aos jomalistas. 

346 



Refon;:a-se a protec"ao do sigilo profissional e da cliusula de conscien
cia. Contempla-se, tambem, 0 principio da nao-discrimina"ao no acesso 
dos profissionais da comunica~ao aos locais publicos onde decorrem acon
tecimentos susceptiveis de serem mediatizados (art. 22.°) - algo que a 
Portaria n.o 480/99, de 30 de Junho, refor"a ao conceder ao jomalista, em 
caso de acontecimentos eventualmente mediatizaveis, 0 «direito a urn 
regime especial que permita a circu/a,iio e 0 estacionamento de viaturas 
uti/izadas no exercicio das respectivas fUn96es», desde que tal nao provoque 
inconvenientes para a seguranc;a da circulac;ao. Esta direito e reiterado no 
Estatuto do Jomalista (art. 9.° e 10.°). 

Refira-se ainda 0 facto de a Lei de Imprensa reafirrnar, logo no seu 
primeiro artigo, «0 direito de informar, de se informar e de ser informado, 
sem impedimentos nem discrimina,6es» e de salvaguardar os jomalistas de 
«qua/quer lipo ou forma de censura». Nao se trata aqui propriamente de 
uma novidade. Recordemos que a primeira Lei de Imprensa portuguesa, 
resultante da Revolu"ao Liberal de 1820, tambem se preocupou em garantir 
uma liberdade que subtrafsse os profissionais da comunica"ao social dos 
jugos cens6rios que, na altura, se dividiam entre a Igreja e 0 poder politico. 
Interrogamo-nos hoje, urn quarto de seculo ap6s 0 25 de Abril, acerca dos 
verdadeiros campos de autonomia dos jomalistas, principalmente no seu 
relacionamento com as fontes de inforrna~o. Estara a censura completa
mente abolida? Serao os jomalistas homens completamente livres ou 
restringir-se-ao ao papel de caes de guarda, nao do interesse publico, mas 
guardi6es de inabaliveis templos financeiros (Halimi, 1998)? 

o Estatuto do lorna/ista, aprovado a 13 de Janeiro de 1999, proclama 
como direitos fundamentais dos jomalistas os da «liberdade de expressiio e 
de cria,iio», da «liberdade de acesso as fontes de informa,iio», da «garantia de 
sigilo profissiona/» e da «garantia de independencia». Quanto ao acesso as 
fontes de inforrna"ao, hi urn avan"o significativo na rela"ao entre os 
mass-media e os 6rgaos da Administra\;ao Publica. Ate a reforrnula\;ao deste 
Estatuto, os jomalistas gozavam - de acordo com 0 C6digo de Procedi
mento Administrativo - substancialmente dos mesmos direitos de que dis
punha qualquer interessado. A partir da ultima reforrnula~ao desta Lei, a 
Administra~ao passa a estar obrigada a prestar inforrna~6es aos jomalistas, 
devendo as recusas serem fundamentadas. Vedadas aos jomalistas estao as 
inforrna,,6es relativas a processos que se encontrem em segredo de justi~a; 
os documentos classificados ou protegidos ao abrigo de legisla\;ao espe
cffica; os dados pessoais que nao sejam publicos; os documentos que 
revelem segredo comercial, industrial ou relativo a propriedade literana, 
artistica ou cientffica" bern como os documentos q~e sirvam de suporte a 
actas preparatorios de decis6es legislativas ou de instrumentos de natureza 
contratual (art. 8.°). 

347 



Tambem a tutela do direito do sigilo profissional e consideravelmente 
ampliada. 0 n.O I do art.I!.O desvincula os jornalistas da obrigac;:ao de 
«revelar as suas fontes de informa9ao, nao sendo 0 seu silencio passive! de 
qualquer san9ao, directa ou indirecta». Para alem das fontes, 0 direito ao 
sigilo tutela tambem os arquivos jornalisticos (de texto, som ou imagem) e 
todos os documentos passiveis de as revelar. 0 texto de lei vai ainda mais 
longe, punindo criminalmente «quem, com 0 intuito de atentar contra a 
liberdade de informa9ao, apreender ou danificar quaisquer materiais necessa
rios ao exercicio da actividade jornalistica pelos possuidores dos titulos 
previstos no presente diploma au impedir a entrada au permanencia em locais 
publicos para fins de cobertura informativa» (art. 19.°). Apesar do relevo 
dado aos direitos, 0 Estatuto dos Jornalistas estipula tambem deveres 
(art. 14.°), nomeadamente: 

- 0 respeito pela etica profissional, pelo rigor e pela isenc;:ao; 

- a recusa de formular acusac;:oes sem provas e a defesa da presunc;:iio 
de inocencia; 

- a nao-identificac;:ao de vitimas de crimes contra a liberdade e autode
terminac;:ao sexual, bern como os menores que tiverem sido objecto de 
medidas tutelares sancionat6rias; 

- a nao-discriminac;:ao de pessoas, designadamente em func;:iio da cor, 
rac;:a, religiao, nacionalidade ou sexo; 

- a salvaguarda da privacidade de acordo com a natureza do caso e a 
condic;:ao das pessoas; 

- a nao-recolha de imagens e sons com 0 recurso a meios nao autori
zados, a nao ser que se verifique urn estado de necessidade para a 
seguranc;:a das pessoas envolvidas e 0 interesse publico 0 justifique. 

7. Urn repto ... 

Eis aqui apresentados, de fonna muito geneTica, alguns dos articulados 
que compoem 0 regime jurfdico que, de forma directa ou indirecta, 
envolvem os jornalistas na sua rela~ao com as fontes. Tuda parece estar 
regulamentado. Os constrangimentos sao multiplos. Todavia pensamos 
que, a partir deles, 0 jornalista poden. abrir alguns campos de autonomia. 
Com uma condic;:ao: que conhec;:a aquilo que a lei impoe. 
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