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AS RELA<;:OES ENTRE 0 JORNALISMO 
E 0 ENSINO SUPERIOR: EVOLU<;:AO OU CONFUSAO? 

ANABELA DE SOUSA LOPES * 

Na decada de 80 iniciou-se em Portugal urn novo percurso na area das 
Ciencias Sociais e Humanas com 0 curso de Comunica~iio Social da Univer
sidade Nova de Lisboa, hoje Ciencias da Comunica~iio. 

Marcado fortemente por areas como a filosofia, a sociologia e a semio
tica, apresentou-se como a primeira via no ensino superior para a forma
~iio de agentes da comunica~iio, incluindo-se 0 jomalismo como uma das 
saidas profissionais. Hoje existem 11 cursos publicos (5 em universidades e 
6 em politecnicos) e 12 privados que se apresentam com identicas saidas 
profissionais. 

Perante tanta oferta e uma procura ainda significativa, muitas confu
soes persistem quanto a urn processo que se pode considerar evolutivo, se 
considerarmos que ha, de facto, uma afirma~iio de urn campo do saber, 
designado habitualmente por Ciencias da Comunica~iio. 

E precisamente em rela~iio a constitui~iio de urn campo tiio abran
gente, onde 0 jomalismo nem sempre se destaca, que desde 0 inicio a classe 
jomalistica criou anti-corpos. Naturalmente, todos sabemos que muitos 
cursos foram organizados com vista a dar resposta a uma procura crescente 
e acelerada, relacionada com 0 desenvolvimento do sector privado da 
comunicac;:ao e, nomeadamente, do jornalismo, sem que tivessem sido cla
ramente definidas as reais necessidades do mercado. 

Alias, e sobre a articulac;ao dessas necessidades com 0 ensino superior 
que muitas dificuldades ainda subsistem. Uma das questoes frequente-
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mente apresentadas pelos jomalistas diz respeito ao contacto que os 
estudantes podem ter, num mesmo curso, com diferentes linguagens da 
comunica<;:ao, como a publicidade e 0 jomalismo. Sera uma prepara<;:ao 
incorrecta e ate prejudicial para 0 exercicio de uma actividade que se 
pretende rigorosa, assente em factos e nao em estrategias de manipula<;:ao 
dos desejos. E vai-se mais longe: para alguns, a falta de qualidade de algum 
jornalismo que se vai praticando esta intimamente ligada a uma nova 
gera<;:ao, saida das institui<;:oes de ensino superior. 

Enquanto jomalista, nunca senti que 0 facto de ter estudado, por esco
lha propria e no ambito de diferentes op<;:oes curriculares, algumas tecnicas 
da publicidade, me tenha feito cair em tenta<;:ao de ficcionar urn aconte
cimento, de trabalha-lo de outra forma que nao a jomalistica, 0 que, obvia
mente, pode nao significar nada mais do que uma experiencia pessoal. 
A afirma<;:ao da incompatibilidade sobre 0 exercicio simultaneo das 
duas profiss6es e perleitamente compreenslvel, mas nao sustenta esse 
ponto de vista. 

Quanto ao poder de uma nova gera<;:ao, Mario Mesquita afirma: "Pare
ce-me injusto atribuir a responsabilidade de tudo 0 que se passa de nega
tivo na comunica<;:ao social aos jomalistas mais jovens. Quem esta nos 
lugares de comando, de uma maneira geral, e a gera<;:ao situada entre os 
quarenta e os cinquenta anos. Nao sao propriamente os jovens formados 
pelas escolas de jomalismo, com algumas e raras excep<;:6es, que sao 
responsaveis pela orienta<;:ao geral da maior parte dos orgaos de comu
nicacao social» l. 

Ainda sobre a variedade de designa<;:oes e de estruturas destes cursos, 
Diana Andringa refere que 0 Sindicato dos Jomalistas preocupa-se com 0 

facto de a maior parte dos cursos incluir "0 Jomalismo na Comunica<;:ao 
Social, em vez de criar urn curso especifico» 2. Como existem dais que 
assumem essa especificidade com 0 nome Jomalismo - 0 da Universidade 
de Coimbra e 0 da Escola Superior de Comunica<;:ao Social - parece que 
ja houve resposta a esta inquieta<;:ao. 

Acima de tudo, e necessario que os pianos curriculares sejam bern 
concebidos, articulando-se 0 saber academico com a visao dos profissionais 
do jomalismo. E se 0 acesso a profissao nao deve ser limitado aos licen
ciados dos cursos de Comunica<;:ao Social e/ou Jomalismo, mantendo-se 
aberto a pessoas com diversas forma<;:oes, tambem devera ser admitida a 

1 Entrevista feita a Mario Mesquita par Artur Portela in Portela, Artur, A Galdxia de Bill 
Gates e a Responsabilidade Cultural do Jornalismo, Lisboa, Editorial Bizancio, 1998, pp.70 e 71. 

2 Andringa, Diana, Ensino e acesso profissional, Lisboa, Edi<;ao da Comissao Executiva 
do 3.oCongresso dos lomalistas Portugueses, 1998, p.57. 
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existencia de cursos ditos mais abrangentes (Comunica~ao Social e Cien
cias da Comunica~ao), os quais, naturalmente, deverao oferecer disciplinas 
especificas de jornalismo, porque, perante diferentes linguagens da comu
nica<;ao que se desenvolvem e par vezes se cruzam, e indispensavel traba
lhar sobre 0 que e exclusivo desta area. 

Felizmente, 0 diruogo entre a profissao e 0 ensino vai sendo mais 
visivel, desenvolvendo-se, por exemplo, com a participa~ao de jornalistas de 
reconhecido merito na propria actividade docente, ainda que alguns deles 
mantenham uma certa suspei<;ao quanta a importancia dos cursos onde 
leccionam, mas talvez seja uma atitude critica que reverte a favor da quali
dade do ensino superior de jornalismo. 

Se 0 numero de cursos e manifestamente elevado para 0 mercado que 
temos, e possivel que seja este a regular a espiral de crescimento. Contudo, 
no que diz respeito a pos-gradua~oes, mestrados e doutoramentos, ha ainda 
urn investimento a fazer. A investiga~ao sobre as questoes jornalisticas 
ainda nao e muito expressiva em Portugal, especialmente na vertente empi
rica. Refira-se que e atraves de trabalhos de anruise e reflexao que se refor~a 
a credibilidade do jornalismo como profissao e como area do saber. Hoje, 
mais do que nunca, a sua complexidade naG se resume aos conhecimentos 
tecnicos. Alias, as implica~oes de diferentes tecnologias que estao ao servi~o 
do jornalista tern que ser alvo de questionamento permanente, sob pena de 
se comunicar, mas nao se informar. Note-se que atraves dos resultados de 
urn inquerito feito pela Metris a 121 estudantes e estagiarios (amostra 
representativa de urn universo de mil pessoas), para 0 3.° Congresso dos 
Jornalistas Portugueses, conclui-se que «a televisao e 0 media que mais as 
influenciou na escolha da profissao e a aposta mais forte no futuro» 3. 

o fascinio pela tecnica, por exemplo pela Internet, como fonte de infor
ma~ao, bern como 0 desejo de notoriedade, sao facto res a serem vigiados, 
pelo candidato a esta profissao. 

A dicotomia teoriaJprMica continua a marcar presen~a quando se dis
cute a forma~ao dos futuros jornalistas. Os cursos devem ser mais prMicos: 
esta e uma exigencia frequentemente apresentada tanto pelo sector profis
sional como pelos estudantes. Sendo legitima e por vezes sintomatica da 
ausencia de percep~ao sobre 0 caracter multidisciplinar que deve sustentar 
o jornalismo e que nao se apreende tao rapidamente como, por exemplo, as 

3 Resultados apresentados na edi¢o anteriormente referida, p.1S. Esse inquerito serviu 
de base a urn trabalho televisivo, sabre 0 perfil dos candidatos a jornalistas, apresentado por 
Candida Pinto, Jacinto Godinho e Susana Zareo, na sessao inaugural do 3.oCongresso dos 
Jornalistas Portugueses. 
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tecnicas de redac~ao de uma noticia. Cabe aos docentes desenvolverem 
formas de intersec~ao nos conteudos leccionados que tomem visivel que ser 
jomalista e exercer uma actividade cultural sobre a qual e necessario saber 
pensar. Afinal, esse e 0 grande objectivo que preside a existencia do ensino 
superior, seja ele universimrio ou politecnico. 

Por vezes. a coexistencia destas duas modalidades de ensino perturba 
essa assun~ao, consiclerando-se a universidade mais te6rica e 0 politecnico 
mais profissionalizante, sem que a distin~ao seja determinante no acesso a 
profissao. Sendo desejavel uma convergencia, ela dever-se-a traduzir pelo 
refor~o das relac;:6es entre a universidade e 0 mercado e pelo investimento 
dos politecnicos na produ~ao de investiga~ao cientifica. 

A semelhan~a do que acontece ha muitas decadas noutros paises, 
tambem em Portugal 0 jomalismo ensina-se, pratica-se e estuda-se. Perante 
esta realidade incontomavel, a qualidade desta profissao tera que passar 
pelo entendimento entre todos os agentes que, de uma forma ou de outra, 
a ela estao ligados. 
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