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VITALIDADE INTELECTUAL 
DO GRUPO DE SAO BERNARDO 
ATUALIZA(:AO HIST6RICA COMO ESTRATEGIA ACADtMICA 

JOSE MARQUES DE MELO * 

Perfil 

o Grupo Comunicacional de Sao Bernardo 1 e constituido pelos pesqui
sadores atuantes no Programa de P6s-Gradua~ao em Comunica~ao Social 
(P6SCOM) da Universidade Metodista de Sao Paulo (UMESP). Dele tambem 
fazem parte seus discipulos, ou seja, os mestres e doutores formados em 
Sao Bernardo, mas hoje trabalhando nas inumeras institui~6es brasileiras 
e latino-americanas que desenvolvem projetos de ensino e pesquisa no 
ambito das ciencias da comunica~ao_ 

Trata-se de urn contingente estimado em mais de 300 pesquisadores, 
cujo nucleo permanente corresponde aos professores-orientadores vincula
dos, em diversas Eases, ao campus Rudge Ramos da UMESP, na cidade 
de Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo. A eles se agregam anualmente os 
jovens estudantes de p6s-gradua~ao, engajados em projetos avan~ados de 
pesquisa comunicacional, preparando-se para atividades docentes ou profis
sionais na area. 

* Universidade Metodista de Sao Paulo, Sao Paulo. 
I MARQUES DE MELO, Jose - «0 Grupo Comunicacional de Sao Bernardo: ideias hege

monicas e perfil sociografico», &vista Brasileira de Ci€ncias da Comunica9iio, vol. XXII, n. 1, 
Silo Paulo. INTERCOM. 1999, pp. 57-68. 
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A historia desse grupo comunicacional 2 tern sido marcada por uma 
constante atualizac;:ao da sua trajetoria academica. Trata-se de urn exercicio 
de rejuvenescimento intelectual no sentido de ajusta-lo as conjunturas 
tipicas do entoma s6cio-cultural e politico-economico, sem renunciar ao 
perfil vanguardista que 0 vern caracterizando institucionalmente. 

Remando contra a mare 

Criado em 1978. 0 P6SCOM-UMESP optou inicialmente por uma 
linha de trabalho orientada para a comunicac;:ao nao-hegemonica 3. Nesse 
momenta, os programas similares em funcionamento no pais tomavam a 
grande midia como foco principal de estudos e reflexoes. embora racioci
nando a partir dos paradigmas da cultura erudita 4. Para 0 Grupo de Sao 
Bernardo. privilegiar 0 dialogico. popular e alternativo significava forta
lecer 0 amplo sistema midiatico ancorado na sociedade civil. avida de parti
cipa<;3.o e democracia. 

Encontrou-se grande receptividade na comunidade intelectual. enga
jando alunos provenientes de todas as regioes brasileiras e de paises latino
-americanos. mas 0 Curso de Mestrado enfrentou dificuldades junto ao 
sistema nacional de ciencia e tecnologia. Tanto assim que a sua legitimac;:ao 
pela burocracia estatal so foi conseguida cinco anos depois 5. 

Comec;:ava uma longa jomada de resistencia academica. com a qual 
temos convivido durante duas decadas. sem perder 0 entusiasmo. sem des
cuidar da seriedade pedagogica e do rigor metodologico. Mudar e sempre 
traumatico e conflitivo nas instituic;:oes. Por isso a maioria dos grupos 
academicos prefere manter inalterados seus paradigmas. congelando. anos 
a fio. as diretrizes pedagogicas e as relac;:oes de poder 6. 

2 A ideia de mapear os grupos comunicacionais brasileiros esta esbo<;ada na apresen
taryao do estudo sabre a mem6ria do grupo gaucho. Vide: MARQUES DE MELO, Jose & RAHDE, 
Beatriz, orgs. - Mem6ria das Ciencias da Comunica9ao no Brasil: 0 grupo gaucho, Porto Alegre, 
EDIPUCRS, 1997, pp. 11·25. 

3 MARQUES DE MELO, Jose - «Da comunica~ao popular a popularizacyao da ci~ncia», 
Comunica9iio & Sociedade, n. 9, Sao Paulo, Cortez Editora, 1983, pp. 193-205. 

4 MARQUES DE MELO, Jose, erg. - Pesquisa em Comunica~iio no Brasil: tendencias e pers
pectivas. Sao Paulo. CortezlIntercom. 1983 (Vide, especialmente. a parte 2: Linhas de Pesquisa 
dos Cursos de P6s-Gradua~ao). 

5 MARQUES DE MELD. Jose - Editorial, Comunicafiio & Sociedade. n. 12. Sao Bernardo 
do Campo. Edi~6es Liberdade, 1984, p. 3. 

6 A tendencia conservadora das universidades brasileiras. somente abalada pela pressao 
de for~as externas, muitas vezes procedentes das corporac;:6es profissionais, esta bern diagnos
ticada no panorama reconstruido por LIMA. Lauro de Oliveira - Est6rias da Educafiio no Brasil: 
de Pombal a Passarinho. Brasilia. Editora Brasilia. 1974. 
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Cemirio democratico 

Em meados dos anos 80 7 , 0 Grupo de Sao Bernardo fez a sua primeira 
atualizac;ao hist6rica 8. Os cemirios em que se movia inicialmente come
\Oavam a mudar de forma radical. Vislumbrava-se a abertura do sistema 
politico nacional e evidenciava-se a retrac;ao economica, sintoma evidente 
do esgotamento do «milagre brasileiro» engendrado pe!o regime militar. Da 
atenc;ao prioritaria aos segmentos cOIDunicacionais dos movimentos popu
lares e a sua projec;ao na mfdia massiva, transitamos para a esfera publica 
nao-governamental. Por urn lado, dedicamo-nos a preparar docentes e pes
quisadores destinados aos emergentes cursos de comunicac;ao incrustrados 
nas universidades brasileiras. Por outro, demos enfase a forma\Oao de profis
sionais de alto nive!, vocacionados para a divulga\Oao cientifica e tecnol6gica. 

Essa orienta~o permaneceu vigente durante quase uma decada. Quando 
sentimos que era 0 momento de dar urn passo adiante, instituindo 0 Curso 
de Doutorado, come\Oamos a pensar a mudan\Oa de seu enfoque. Estava 
claro que as linhas de pesquisa voltadas quase exclusivamente para 0 setor 
publico nacional deixavam de ter sentido numa conjuntura marcada pe!a 
dupla articula\Oao das privatiza\Ooes no setor de te!ecomunica\Ooes e da globa
liza\Oao no iimbito das industrias audiovisuais. 

lniciamos 0 Curso de Doutorado em 1995 na mesma trilha do Mes
trado 9, embora tivessemos consciencia de que a correc;ao de rumo se fazia 
inadiavel. A espinha dorsal do novo curso foi 0 resgate daquilo que parecia 
essencial na nossa identidade academica: a valoriza\Oao dos paradigmas 
construidos na America Latina pe!os comunic6logos que inspiraram as poli
ticas democraticas de comunicac;ao 10 e 0 movimento do contra-fluxo inter
nacional de produtos midiaticos a partir das industrias culturais situadas 
no hemisferio sul". 

Para tanto, necessitavamos de reddaT e renovar a nossa equipa 
docente. Ao mesmo tempo, nao poderiamos avan\Oar sem dispor de condi-

--------

7 CARDOSO, Onesimo de Oliveira - Pesquisa nos anos 80: Mestrado em Comunicaryao 
Social do IMS, in KUNSCH, Margarida - A Pesquisa Brasileira da Comunica{:ao nos anos 80 e a 
contribui9tio da Intercom, Sao Paulo, INTERCOM, 1988, pp. 127-135. 

8 0 conceito de atualizar;ao hist6rica, aqui empregado no ambito especffico das insti
tuicyoes universitarias, coincide com 0 sentido abrangente usado na analise das sociedades 
humanas no bojo do processo civilizat6rio. RIBEIRO, Darcy - 0 processo civilizat6rio, 2.a ed., 
Rio de Janeiro, Civilizacyao Brasileira, 1972 

9 Doutorado: inicio em 1995, Comunica9ao & Sociedade, 22, Sao Bernardo do Campo, 
UMESP, 1994, pp. 157-164. 

10 MARQUES DE MELO, Jose - «Difusao dos paradigmas da escola latino-americana de 
comunicacyao nas universidades brasileiras», Comunica9tio & Sociedade, n. 25, Sao Bernardo 
do Campo, UMESP. 1996, pp. 9-20 

11 F ADUL, Anamaria - «A internacioanlizacyao da mfdia brasileira», Comunica9tio & Socie
dade, n. 30, Sao Bernardo do Campo, UMESP, 1998, pp. 67-92. 
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~6es institucionais capazes de respaldar a pesquisa em tempo integral, 
usando infra-estruturas informatizadas. Perspectivas favor.iveis come~aram 
a despontar quando a antiga federa~ao de escolas superiores em que esta
vamos inseridos foi transformada em universidade. A contrata~ao de novos 
docentes significou 0 divisor de aguas no processo de constru~ao de uma 
nova identidade academica. Alguns deles eram pesquisadores experientes, 
oriundos de universidades publicas; outros, recem doutores, rnotivados 
para 0 trabalho em equipa. 

Agenda do novo seculo 

A mudan~a foi tecida pacienternente, de forma colegiada e partici
pativa, buscando conjugar interesses individuais, para formar grupos de 
pesquisa comprometidos com a agenda cornunicacional do novo seculo. 
Pouco a pouco, constatamos que estavarn esgotadas as linhas de pesquisa 
vigentes durante as decadas finais do seculo que termina. Era necessano 
fazer urna transi~ao responsavel, segura, mas inovativa e alentadora. 

Para tanto, foi irnportante 0 dialogo mantido com a comunidade 
academica das ciencias da cornunica~ao, principalmente as lideran~as 
atuantes nas agencias de fomento cientifico. Contribuirnos para fortalecer 
a peculiaridade do nosso campo, ernbora procurando ocupar urn espa~o 
autonorno e diferenciado. Nunca aceitamos a ideia de fazer clonagern das 
propostas pedagogicas preferidas por autoridades conjunturalmente situa
das no topo da engrenagern da avalia~ao governamental. Desta maneira, 
teriarnos facilitado 0 nosso credenciarnento precoce. 

Optamos pela tatica de fortalecer 0 nosso projeto cientifico, argurnen
tando e convencendo intelectualrnente, tanto pela cornpetencia teorica 
quanto pela coerencia rnetodologica. Alentava-nos 0 reconhecirnento inter
nacional, traduzido pelo fluxo regular de pesquisadores visitantes, origi
narios de outros paises, mas tambem atraindo membros da nossa equipa 
para atuar em projetos multinacionais. 

Manteve-se nesse processo transacional a linha pluralista e a tendencia 
nao-endogena. Mas consideravamos fundamental agregar jovens doutores, 
naturalmente sintonizados com os nossos postulados fundadores. Isso signi
ficou a arnplia~ao do Grupo de Sao Bernardo, para ajustar a convivencia de 
tres gera~6es de pesquisadores aqui forjados ou retemperados. 

Ao mesma tempo, preservamos nossa abrangencia nacional, recebendo 
alunos de todos os recantos do territorio brasileiro, quase sernpre respal
dados por recursos publicos do PICDT - Programa Institucional de Capaci
ta~ao Docente e Tecnologica, rnantido pelo Ministerio da Educa~ao. Mas 
percebiamos clararnente que a amplia~ao da rede nacional de pos-gradua~o 
em cornunica~ao (com a instala~ao de novos prograrnas no Sui e no Nor-
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deste) nos aproximava, inevitavelmente, das demandas regionais e locais. 
Vma delas esta localizada nas universidades metropolitanas de Sao Paulo, 
cujos docentes mais jovens necessitam titular-se para continuar exercendo 
o trabalho academico, de acordo com as exigencias da nova LDB - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa~ao Nacional. Outras estao situadas nos espa~os 
culturais capitaneados pela digitaliza~ao, pelo teletrabalho, pela informa~ao 
utilitaria e nas agendas comunitarias vinculadas ao terceiro setaro 

Sociedade da informat;;ao 

Tivemos como preocupac;ao a decisao de evitar as desnecessarias ten
s6es pedag6gicas existentes nas antigas areas de concentra~ao 12, neutrali
zando embates entre 0 te6rico e 0 pratico, 0 academico e ° profissional, 0 

nacional e 0 global. Tanto assim que, a partir do anO 2000, 0 Programa se 
concentrani numa unica area de estudo. 

Tanto 0 mestrado como 0 doutorado mover-se-ao no espa~o nucleador 
denominado processos comunicacionais. Ai se confrontam dialeticamente 
o industrial e 0 artesanal, 0 publico e 0 privado, 0 tradicional e 0 p6s
-modemo, ° intemacional e 0 local. 

Esse denominador tematico comportara duas linhas de pesquisa, arti
culadas entre 0 massivo e 0 segmentado. Trata-se de uma caminhada em 
dire~ao aos processos culturais mediados por tecnologias midiaticas de 
clifusao extensiva. Sem abandonar a preocupa~ao com os micro-meios, trata
remos de avan~ar em dire~ao aos aparatos de retro-alimenta~ao simb6lica 
que configuram a fisionomia da emergente sociedade da informa~ao 13. 

Os recortes investigativos escolhidos pelos grupos de pesquisa, ainda 
em fase de estrutura~ao, significam urn passo adiante. Esperamos superar 
a fragmenta~ao dos objetos que pautam os projetos em fase de conclusao 
pelas turmas admitidas no ultimo trienio. 

Os futuros alunos deverao propor temas e problemas comunicacionais 
que se encaixem rigorosamente nas seguintes areas de interesse: 

1. Comunicac;ao massiva 

a) Grupos de midia: hist6ria dos grupos midiaticos, intemacionali
za~ao midiatica e industrias publicitarias. 

12 Tais areas de concentra~ao focalizavam tematicas erigidas em torno da «teoria da 
comunicac;:ao» (aplicada ao magisterio superior) e das «praticas de comunicac;:iio» (privile
giando a difusao cientifica e tecnoI6gica). 

13 0 perfil de sociedade da informa9ao aqui referido e aquele da «sociedade em redes», 
vaticinado por CASTELLS, Manuel - La. era de fa infonnaci6n, 3 vols., Madrid, Alianza Edito
rial, 1997. 
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b) Cultura midiatica: transcodifica9ao midiatica e contexto da 
audiencia. 

c) Conhecimento midiatico: midiologia comparada, midia local e comu
nitana, folk-midia. 

2. Comunica9ao segmentada 

a) Comunica9ao cientifica: divulga9ao cientifica e politicas de C&T, 
comunicacao cientffica da saude, discursos da comunicacao cien
tifica. 

b) Comunica9ao corporativa: comunica9ao empresarial, comunica9ao 
mercadol6gica, segmenta9ao publicitaria. 

c) Educomidia: teletrabalho, teleforma9ao; telematica educativa; midia 
eletronica. 

Maturidade acadihnica 

No momenta em que atingimos a nossa maioridade institucional, com
pletando 21 anos de atividades continuas no curso de Mestrado e 5 anos no 
curso de Doutorado, ambos credenciados pela CAPES, vale a pena fazer um 
balan90 da nossa produ9ao academica. 

Registramos a conclusao de 250 disserta96es de Mestrado e oito teses 
de Doutorado, perfazendo um ritmo produtivo traduzido pela media anual 
de 17 disserta96es e 1,6 teses. Nosso quadro de orientadores inscreve-se no 
ranking dos mais produtivos do pais, publicando livros, coletaneas, artigos 
em peri6dicos cientificos, alem de apresentar papers nas mais importantes 
reunioes da comunidade academica da area, no pais e no exterior. 

o recente inventario da titula9ao de mestres e doutores nos dez cursos 
credenciados pela CAPES no quinquenio 1994-1998 situa 0 Grupo Comu
nicacional de Sao Bernardo como 0 de maior produtividade academica 14 

no pais. Cada membro do nosso corpo de orientadores formou, no periodo, 
uma media de 5,9 p6s-graduandos, comparado com a media nacional 
de 2,83. Desfrutamos posi9ao privilegiada tanto na correla9ao feita com os 
cursos similares mantidos pelas universidades publicas (2,34) ou pelas 
universidades particulares (3,43). 

Contamos com uma equipe de 20 professores pennanentes, dos quais 
dois ter90s estao contratados em regime de tempo integral. Eles trabalham 
em modernos escrit6rios, apoiados por infra-estruturas laboratoriais infor-

14 Fonte: NUMEPM - Nucleo de Pesquisa do Mercado de Trabalho em Comunica~6es, 
Pesquisa sabre os Egressos dos Cursos de P6s-GradUG.fiio em Comunica9ao no periodo 1994-1998, 
Sao Paulo, ECA-USP, 1999. 
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matizadas e acervos documentais sempre atualizados. Isso garante-nos 
uma satisfat6ria inser~ao no cenario nacional e internacional das ciencias 
da comunica~ao 15. 

Desta maneira, possuimos todas a condi~6es para fazer 0 transito em 
dire~ao as demandas informacionais do novo seculo, preservando as utopias 
que nos caracterizaram historicamente como gropo academico. Daf a von
tade de explorar as potencialidades ensejadas pelos avan~os tecnologicos, 
correspondendo as expectativas culturais de uma sociedade nacional que se 
globaliza sem perder os tra~os de suas raizes historicas. 

Dois fatores foram decisivos para garantir 0 exito dessa travessia con
juntura!. A publica~ao da revista Comunicartio & Sociedade e 0 funciona
mento da Catedra UNESCOfUMESP de Comunica~ao. 

Revista cientifica 

A manuten~ao de urn periodico cientifico de circula~ao nacional e de 
prestigio internacional significou sempre urn estimulo para a nossa pro
du~ao academica. A revista Comunicartio & Sociedade tern sido uma especie 
de vitrine intelectual do Grupo de Sao Bernardo e da sua intera~ao com 
equipas congeneres. 0 interesse com que pesquisadores externos, de todas 
as gera~6es, disputam espa~o nas suas paginas, constitui urn indicador da 
credibilidade conquistada junto a comunidade academica da area. 

Sua trajetoria se comp6e de tres fases bern nitidas, que refletem as 
conjunturas vivenciadas pelo P6SCOM, projetando alias 0 proprio desen
volvimento da institui~ao que 0 abriga: a universidade mantida pela Igreja 
Metodista do Brasil na regiao metropolitana de Sao Paulo 16. 

A primeira fase vai de 1979 a 1985, quando a revista e lan~ada em 
parceria com a Cortez Editora, obtendo, no trienio final, 0 apoio do CNPq. 
Durante esse periodo, a revista manteve a periodicidade semestral, alicer
~ada no projeto academico do enHio Reitor, Prof. Dr. B. P. Bittencourt. Sua 

15 Evidencias dessa natureza sao, par exemplo, a escolha deo Prof. Dr. Isaac Epstein, 
decano do P6SCOM, como finalista do Premia Luiz Beltrao de Ciencias da Comunica<;ao -
1999, bern como a elei<;ao da Profa. Dra. Cicilia Peruzzo, pIimeira mestre fonnada pelo 
POSCOM e hoje integrante do seu corpo docente, para a presidencia da INTERCOM, prin
cipal sociedade acaclSmica das ciencias da comunicatrao no Brasil. 

]6 A UMESP - Universidade Metodista de Sao Paulo - faz parte de um complexo educa
cional integrado por 54 institui90es, espalhadas por todas as regioes do Brasil, e criadas desde 
o seculo passado, quando se instala 0 Instituto Granbery (1890) em Juiz de Fora (MG). Vide: 
CUNHA, Magali do Nascimento - «Aprender da Hist6ria: Mem6ria dos desafios pedag6gicos 
para as Igrejas Protestantes Hist6ricas do Brasil», Revista do Cogeime, ana 8, n. 14, Piracicaba, 
1999, pp. 75-100; MAIA E MESQUITA - «Institui90es Metoditas de Ensino», Revista do Cogeime, 
ana 8, n. 14, Piracicaba, 1999, pp. 137-142. 
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meta educacional era conquistar 0 status de universidade para a federa~ao 
de escolas de ensino superior instaladas em Rudge Ramos 17 Para tanto, ele 
criou urn Centro de P6s-Gradua~ao, no estilo das graduate school existentes 
nos campi norte-americanos, estimulando a pesquisa cientifica e a sua 
dissemina~ao na sociedade. A crise instaurada no campus, com a substi
tui~ao do seu fundador, repercute seriamente na qualidade do ensino, redu
zindo-se 0 apoio institucional a pesquisa, a p6s-gradua~ao e consequente
mente as revistas cientificas. 

A periodicidade foi interrompida na segunda fase (1986-1993), tornan
do-se anual, mesmo assim com interrrup~oes nos anos de 1988 e 1990. Em 
1991, a semestralidade foi restaurada, para ser interrompida em 1992. 
Finalmente em 1993, quando as autoridades eclesiais decidiram fortalecer 
o projeto de universidade, a reitoria voltou a investir na p6s-gradua~ao. As 
revistas cientfficas converteram-se em pe~as-chave no processo de creden
ciamento da universidade que passaria a ser conhecida pela sigla UMESP. 

o ambiente universitario que se foi criando no campus de Rudge 
Ramos, situado no municipio paulista de Sao Bernardo do Campo, favoreceu 
a restaura~ao dos programas de pesquisa e a amplia~ao da p6s-gradua~ao. 
Este e 0 momento em que se decide criar 0 doutorado em comunicar;ao, 
bern como regularizar as revistas cientificas mantidas pela institui~ao. Elas 
voltam a ser canais privilegiados para difundir a produ~ao das areas de 
conhecimento que alcan~avam maturidade academica. Nao foi dificil, por
tanto, convencer a FAPESP a destinar recursos para regularizar a circula~ao 
de Comunica,iio & Sociedade, ajuda que perdurou durante 3 anos. Desde 
entao, a mantenedora vern cumprindo 0 compromisso de manter a publi
ca~ao funcionando ininterruptamente. 

Ao mesmo tempo em que atua como canal de difusao do conheci
mento comunicacional gerado ou refletido pelo Grupo de Sao Bernardo, a 
revista cumpre 0 papel de avalista coletiva da nossa credibilidade acade
mica. Ela influiu decisivamente no desfecho favoravel do credenciamento 
do nosso doutorado, apesar da crise institucional atravessada pela UMESP 
no ultimo trienio. A boa qualidade dos artigos que publica e 0 renome dos 
nossos colaboradores constituem indicadores que amortizam as impressoes 
negativas externamente ocasionadas pela descontinuidade ou desacelera~ao 
epis6dica de programas didliticos e projetos cientificos. 

As tematicas das ultimas edi~oes constituem indicadores vigorosos 
daquele processo de atualizar;ao hist6ria a que nos referimos no infcio deste 
artigo. 

17 Encontra-se no prelo da Editora da UMESP urn livro-depoimento do Prof. Dr. B. P. 
Bittencourt, reconstituindo a trajet6ria institucional do Instituto Metodista de Ensino Supe
rior, celula-mater da atual Universidade Metodista de Sao Paulo. 

682 



Agenda do fim dos anos 90 

Inter-rela<;:6es culturais 

Teievisao 

Pensamento latino-americano 

Comunica<;:ao e politica 

Jornalismo e memoria 

Internet 

Divulga<;:ao cientffica e poder midiatico 

Identidades comunicacionais 

Teiecomunica<;:6es, jomalismo eietr6nico 

Comunica<;:ao empresarial 

Basta fazer uma compara<;:ao, tomando como referencial 0 primeiro 
quinquenio dos anos 80. Verifica-se uma especie de continuidade da agenda 
investigativa, embora os contextos sejam diferentes. Toma-se evidente a 
atualiza<;:ao das quest6es com que se defrontam os nossos pesquisadores, 
sintonizados com as tendencias que balizam a sua interlocu<;:ao com os 
produtores de conhecimento de grupos congeneres. 

Agenda do fim dos anos 80 

Comunicac;;ao na America Latina 

Comunica<;:ao altemativa / Cultura popular 

Jomalismo Cientffico / Jomalismo Brasileiro 

Mulher, Trabalho e Comunica<;:ao 

Comunica<;:ao transnacional / Comunica<;:ao brasileira 

A comunica<;:ao no ABC 

Publicidade, etica e cultura 

Comunica<;:ao religiosa 

Comunicar;3.o, ciencia e cultura 
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Ciitedra UNESCO 

Cabe mencionar tambem 0 papel desempenbado pela Catedra UNESCO 
de Comunica<;:ao na nossa performance academica. Trata-se de urn orga
nismo aqui instalado em 1996, potencializando as conex6es internacionais 
dos nossos docentes e estudantes. 

Durante 0 seu primeiro trienio 18, a Catedra UNESCO atuou como meca
nismo de atra<;ao de professores visitantes, procedentes das vcirias regioes 
do planeta. Cientistas de rename comunicacional aqui estiveram ou tomaram 
parte em col6quios realizados por iniciativa do Grupo de Sao Bernardo. 
A lista inc!ui tambem jovens lideran<;:as que ganham 0 reconhecimento dos 
seus pares da comunidade internacional. 

De entre eles, os canadenses Gaetan Tremblay e Therese Paquet-Sevigny; 
os norte-americanos Joseph Straubhaar e Federico Subervi; os franceses 
Pierre Fayard e Jean Gouaze; 0 dinamarques Thomas Tufte; os espanh6is 
Manuel Pares i Maicas e Daniel Jones; os mexicanos Jorge Gonzalez, Jose 
Carlos Lozano e Carmen Gomez Mont; os argentinos Alexandro Piscitelli 
e Daniel Prieto; os uruguaios Mario Kaplun e Carmen Rico de Sotelo; os 
chilenos Lucia Castellon e Eduardo Contreras; 0 paraguaio Juan Diaz 
Bordenave. 

Contudo, as mais ilustres presen<;:as foram as dos dois cientistas da 
Escola Latino-Americana de Comunica<;:ao - Luis Ramiro Beltran e Jesus 
Martin Barbero - representantes paradigmaticos das gera<;:6es de pioneiros 
e inovadores dessa corrente intelectual. Suas trajet6rias bio-bibliograficas 
foram revisitadas, comentadas e avaliadas durante os ciclos de estudos 
sobre 0 pensamento comunicacional latino-americano a eles dedicados 19 

Acolhemos ainda jovens comunic610gos de varios paises latino-ameri
canos e da Africa Portuguesa durante os cursos internacionais de comu
nica<;:ao para 0 desenvolvimento regional, realizados anualmente em nosso 
campus, nas ferias de invemo. Eles aqui se retemperaram para 0 desem
penho de atividades universitarias au empresariais nos pafses onde vivem e 
trabalham 20. 

18 MARQUES DE MELD, Jose - «Hist6ria em Processo», Anudrio UNESCO-UMESP de 
Comunica{:iio Regional - 1997, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1998, pp. 245-255; 
ZOMIGNAN, Rosangela - «Relat6rio de Viagem», Anuario UNESCO-UMESP de Comunicariio 
Regional- 1997, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1998, pp. 257-269; GOBBI, Maria 
Cristina - «Mem6ria da Catedra UNESCO/UMESP», Anuario UNESCO-UMESP de Comuni
ca9iio Regional- 1998, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1999, pp. 273-298. 

19 MARQUES DE MELO, Jose & BRITTES, Jw;:ara, orgs. -A trajet6ria comunicacional de Luis 
Ramiro Beltran, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1998; MARQUES DE MELO, Jose & 
DIAS, Paulo da Rocha, orgs. - Comunica9iio, cultura, media9i'ies: percurso intelectual de Jesus 
Martin Barbero, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1999 (no prelo). 

20 A participa<;ao desses estagiarios esta registrada nas edi<;6es do REGIOCOM - jornal 
de divulga<;ao dos cursos internacionais de comunica<;ao para 0 desenvolvimento regional, 
promovidos anualmente pela Catedra UNESCOIUMESP. 
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Tais conex6es abriram as portas dos principais centros de estudos 
midiaticos aos pesquisadores e discipulos do Grupo de Sao Bernardo. Eles 
participaram nos congressos internacionais da IAMCR - International 
Association for Media and Communication Research, em Sydney, Australia 
(1996), Oaxaca, Mexico (1997) e Glasgow, Esc6cia (1998); OBICOM- World 
Network of UNESCO Communication Chairs (Paris, 1995; Montreal, 1999); 
ICA - Internat. Communication Association em San Francisco, USA (1999); 
LUSOCOM - Federa<;:ao Lus6fona de Ciencias da Comunica<;:ao (Lisboa, 
1997; Braga, 1999); IBERCOM - Associa<;:ao Ibero-Americana de Comuni
ca<;:ao (Porto, Portugal, 1998); ALAIC - Asociaci6n Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicacion (Caracas, Venezuela - 1996; Recife, 
Brasil- 1998); FELAFACS - Federaci6n latinoamericana de Associaciones 
de Facultades de Comunicaci6n Social (Lima, Peru, 1999); AMIC - Asocia
ci6n Mexicana de Investigadores de la Comunicaci6n (Mexico, 1999). 

Da mesma forma, passimos a encabe<;:ar redes nacionais ou regionais 
que estao mobilizando energias intelectuais e catalizando as aten<;:6es dos 
formadores de opiniao publica internacional. Destaca-se a forma<;:ao da 
Rede MERCOMSUL, responsavel pela realiza<;:ao de encontros de docentes 
e pesquisadores da area: Londrina, Parana, Brasil (1996); Asunci6n, Para
guai (1998); Rio Cuarto, Argentina (1999); Rede COMSALUD, encarregada 
pela OPS - Organiza<;:ao Pan Americana de Saude de diagnosticar 0 espa<;:o 
ocupado pela saude publica na midia latino-americana; Rede FOLKCOM
Rede dos Pesquisadores Brasileiros de Folkcomunica<;:ao, reunidos com 
grande entusiasmo nas cidades de Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo), em 
1988; e Sao Joao del Rei (Minas Gerais), 1999. 

Contudo, a nossa experiencia mais significativa foi a constitui<;:ii.o de 
uma rede nacional de pesquisadores voluntirios, responsave! pe!a reali
za<;:ao de duas pesquisas re!evantes. A primeira destinou-se a conhecer 0 

perfil da imprensa regional paulista nessa conjuntura de globaliza<;:ao, 
mobilizando equipes de oito universidades estaduais 21. A segunda foi mais 
ampla, ganhando adesao de 25 universidades brasileiras para conhecer as 
imagens midiaticas do Natal brasileiro 22• Tais experiencias fortaleceram a 
ideia de uma rede internacional, em processo de constitui<;:ao, para conhecer 
o tratamento que a midia vai dar as imagens do Carnaval que vai celebrar 
os 500 anos do Brasil. 

Cimentando todas essas ac;6es e observando ao mesma tempo a sua 
dinamica, a Citedra UNESCO mantem um veiculo semanal, inserido no 

21 MARQUES DE MELO, Jose & QUEIROZ, Adolpho, orgs. - ldentidade cIa imprensa brasileira 
no final do skula: das estralegias comunicacionais aos enraizamentos e as ancoragens culturais, 
Sao Bernardo do Campo, 1998, 277 p. 

22 MARQUES DE MELO, Jose & KUNSCH, Waldemar; orgs. - De Belem a Bage: imagens 
mididticas do Natal brasileiro, Sao Bernardo do Campo, Editora da UMESP, 1998, 448 p. 
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espa~o institucional que a UMESP mantem no ciberespa~o, mas tambem 
distribuido pelo correio eletronico a urn contingente intelectual estimado 
em mais de 4000 leitores. Trata-se do Jornal Brasileiro de Cii!ncias da Comu
nica9iio, caracterizado por dupla voca~ao editorial: 1) divulgar os projetos e 
pesquisas desenvolvidos pelo Grupo Comunicacional de Sao Bernardo; 2) 
disseminar conhecimentos novas e referencias documentais procedentes de 
outros grupos de pesquisa comunicacional, situados no pais ou no exterior. 

Completando essa estrategica integracionista, a Catedra mantem urn 
valioso centro de documenta~ao, denominado Acervo do Pensamento Comu
nicacional Latino-Americana 23, que nutre tres outros projetos destinados a 
situar 0 Grupo de Sao Bernardo no imago da sociedade da informa~ao: 

Pensamento Comunicacional Latino-Americano (PCLA) - revista cientf
fica eletronica, com periodicidade trimestral, destinada a estimular 0 debate 
internacional sobre os paradigmas da Escola Latino-Americana de Comu
nicat;ao 24; 

Enciclopedia do Pensamento Comunicacional da America Latina 
(ENCIPECOM-AL) - publica~ao digital, periodicamente atualizada, com a 
inten~ao de preservar a memoria das institui~6es, grupos e personalidades 
que produzem conhecimento comunicacional nalsobre a America Latina; 

Diciontirio Bio-Bibliogrtif!Co dos Pesquisadores Brasileiros de Cii!ncias 
da Comunica,iio (BIOCCOM-BR) - repertorio da vida e obra dos produtores 
de conhecimento comunicacional no Brasil, visando socializar informa~6es 
uteis ao trabalho dos jovens que se iniciam no estudo e na aplica~ao das 
ciencias da comunica~ao. 

Identidade academica 

Coerente com a estrategia de mudar conjunturalmente para reativar 
sua identidade academica, 0 Grupo de Sao Bernardo produziu dais marcos 
destinados a atrair novas discipulos, estimulando-os a continuar 0 processo 
de atualiza~ao hist6rica. 

Tais referentes estao cantidos nas coletaneas organizadas para celebrar 
os 20 anos de funda<;ao do Grupo: a antologia 25 que resgate sua contribui~o 

23 GOBBI, Maria Cristina - «Acervo do Pensamento Comunicacional Latino-Americano», 
Revi.sta do Cogeime, ana 8, n. 14, Piracicaba, 1999, p .. 125-130. 

24 MARQUES DE MELO, Jose - Teona da Comunica(:iio: paradigmas latino-americanos, 
Petr6polis, Vozes, 1998. 

25 MARQUES DE MELO, Jose & CASTELO BRANCO, Samantha, ~rgs. - Pensamento Comuni
cacional Brasileiro: 0 grupo de Siio Bernardo, Sao Bernardo do Campo, UMESP, 1998, 636 p. 
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ao Pensamento Comunicacional Brasileiro e 0 documentario 26 dos projetos 
atualmente desenvolvidos pelos seus componentes. 

Eles se destinam tam bern a fomentar a interlocw;:ao com pesquisado
res de outros grupos intelectuais, balizando fronteiras disciplinares e robus
tecendo a singularidade das ciencias da comunica~ao no panorama 
universitario. Sao urn convite a leitura, reflexao e debate. 

26 POSCOM: identidades comunicacionais, Comunica{;do & Sociedade, 30, Sao Bernardo 
do Campo. UMESP, 1998. 283 p. 
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