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PREFACIO 

A intensidade de uma vida e a sua fulgura�iio 

0 que se passa e que, no que conta, nao ha retorno numa vida. Apenas existe ida. 
E sempre de ida o caminho que nos espera. Somos um corpo em viagem. Estamos a 

caminho. Somos um Jugar de afectos e de aliancas. E tambem somos feitos de expec

tativas, entusiasmos, resistencias, hesita96es. Mas e sempre de ida a nossa viagem. 
E na ida que esta a particular fulguracao da nossa vida. 

Que melhor homenagem podemos fazer hoje ao Professor Anfbal Alves, na festa 

da sua aposentai;iio, do que seguir o lema que sempre o acompanhou: nao nos limi
tarmos a polir e a fazer reluzir velhas palavras, antes criar, fabricar palavras novas, 
persuadindo-nos uns aos outros a servirmo-nos delas? Por certo nao foram palavras 
velhas, todavia polidas e reluzentes, que o persuadiram a dar corpo ao projecto das 

Ciencias da Comunicacao na Universidade do Minho. Palavras novas, palavras que 

o persuadiram para a navega98.o intermina do conhecimento, essa sim, essa foi a
sua arte, um caminho par onde sempre procurou conduzir o Departamento.

Existem momentos na vida das institui�Oes que podem constituir-se em afluente 
de todas as mem6rias e em futuro de todos os encontros. E assim que pensamos este 

momenta em que o Departamento de Ciencias da Comunicacao homenageia o seu 

fundador. Sentimos, no entanto, que nao possuimos este momenta por inteiro, por
que n8.o possuimos o fogo, nem a 8.gua, nem o caminho. A viagem que falta empreen
der exige que renascamos, que recebamos o lume e a 8.gua para o caminho, e que 
tomemos sabre n6s a injun98.o de fl.car, vigiar e perseverar. 

Podemos perguntar, no entanto, mas como despertar para a aventura, se o nosso 
tempo e hoje mais de ameaca que de esperanca? Como respirar o tempo presente, se 

e a nossa vida toda que parece hoje incendiada em guerra e aflicao? 

Cada geracao tern de tentar de novo, tern de tentar sempre um caminho ainda 

por achar. Pela mao do Professor Anfbal Alves, o Departamento tracou uma hist6ria, 

procedeu regularmente it reformulacao das suas funcoes e foi experimentando sem

pre novas articula96es. Fe-lo no ensino, na investigacao e na extensao universit8.ria. 
Mas como em todas as Bpocas, o Departamento seguirl:1 a sua viagem, cosendo toda
via a paciencia antiga com as suas impacientes chegadas. 

Aprendemos com o Professor Anfbal Alves que o que faz a qualidade de uma 

vida e a sua intensidade, sendo na viagem que esta a sua particular fulguracao e no 
caminho a dobrar que estl:1 o futuro de todos os encontros. Com efeito, se nada nos 
faltasse, nao haveria caminho, nem viagem. Se nada nos faltasse, nada haveria a 
esperar como l'ugar originl:lrio da nossa procura. 
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Aqui pretendemos mostrar uno de los multiples caminos que existen para que 

el empleo de las nuevas tecnologias de la comunicaci6n - TIC - dentro de las 

empresas reales permita agilizar sus ciclos de producci6n y asi incrementar la pro

ductividad. Ese camino es el de la adecuada gesti6n de la informaci6n, tarea que 

desde nuestra perspectiva s6lo podran ejercer con garantia de calidad, los comuni

cadores preparados especificamente para ello. 

Esta reestructuraci6n tiene que venir de la mano de! adecuado uso de la infor

maci6n, el bien mas preciado dentro de cualquier tipo de empresa, bien sea de bienes 

tangibles o intangibles. La informaci6n que circula entre los empleados, la infor

maci6n que circula entre las empresas, la informaci6n que debe circular entre la 

empresa y sus proveedores, entre la empresa y sus clientes, etc. 

Las nuevas tecnologias nos han puesto en la situaci6n de la sobreabundancia de 

informaci6n en todos los aspectos, pero no tenemos tiempo, ni capacidad para hacer 

un uso adecuado de dicha informaci6n. Por lo anterior es necesario que las empre

sas aprendan a hacer buen uso de esta riqueza. Hasta el momento lo que han hecho 

es una adaptaci6n de sus viejas estructuras, pero ello no conduce a nada. Es nece

sario la creaci6n y el disefio de nuevos procedimientos. Tenemos que reinventar los 

sistemas internos de comunicaci6n dentro de las empresas para aprovechar al 

maxi.mo las nuevas tecnologias y ello nos conducir8. necesariamente al deseado incre

mento de la productividad. 

La moda nos esta llevando a hablar de centros de gesti6n de! conocimiento y 

seguramente ese es el Camino. Las redes de informaci6n entre los distintos sujetos 

que intervienen en el ciclo de producci6n, pero tambien debemos tener muy en 

cuenta la calidad de la informaci6n que circula, y sobre todo necesitamos que esa 

informaci6n sea debidamente tratada para poder obtener los beneficios esperados. 

El tratamiento de la informaci6n requiere de unos conocimientos especiales por 

parte de quien la selecciona, la analiza, la procesa y la pone a disposici6n de quien 

la necesita -el cliente-. Ese tratamiento y esa gesti6n debe venir de manos de los 

profesionales de la comunicaci6n. 

2. Concepto de informaci6n

Para encontrar el concepto de informaci6n podemos seguir dos caminos: la defi

nici6n de! termino a traves de la acotaci6n de! denominado en la actualidad sector 

cuaternario de la economia -sector de la informaci6n- o bien por la simple definici6n 

de! termino. Por la segunda via, la definici6n mas cercana a la esencia de! mismo nos 

parece la 7' acepci6n de! diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola 

"comunicaci6n o adquisici6n de conocimientos que permiten ampliar o precisar los 

que se poseen sobre una materia determinada". Por la primera via, el acceso puede 

resultar algo mas complejo, pero tambien nos permitira aclarar mejor el concepto de 

cara al valor que adquiere la circulaci6n de informaci6n dentro de! proceso produc-
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En la comercializaci6n la moda es llevar las empresas a la red. Todas las espe

ranzas estan puestas en el comercio electr6nico yen la reducci6n de costes por la via 

de la desaparici6n de los puntos de venta fisicos y las posibilidades de alcanzar un 

mercado sin lfmites. La red permite llegar a todo el mundo. Pero aparecen otros gas

tos, la distribuci6n requiere una logistica especializada que la hace mas cara. 6C6mo 

se pueden conjugar estos elementos para que finalmente el balance sea positivo? La 

Unica alternativa por el momenta parece estar en el tamafto yen la especializaci6n, 

en ambos casos apoyandonos en la circulaci6n de informaci6n de la forma mas 

rapida y liable posible, gracias al empleo de las nuevas tecnologias. 

Dentro de! ciclo de producci6n tambien nos encontramos con ejemplos que podri

amos calificar de espectaculares coma el caso de Boing cuando en la fabricaci6n de! 

777 elimin6 por primera vez el empleo de bocetos y la construcci6n de maquetas. 

Para coordinar el trabajo de los equipos de diseiio, grupos de fabricaci6n y contra

tistas externos se opt6 por utilizar un documento electr6nico en tres dimensiones. 

Los ingenieros responsables de! proyecto podian seguir la pista de los progresos rea

lizados en cualquier area en todo momenta e introducir las modificaciones oportu

nas, todo a un caste minima, ya que jamas se puede comparar la agilidad para 

introducir cambios en una maqueta virtual frente a una maqueta fisica. Es muy 

dificil valorar en este ejemplo el ahorro, pero seguramente podriamos hablar de cien

tos de millones de d6lares. 

Podemos decir que la tecnologia de la informaci6n en una primera fase ha revo

lucionado la comunicaci6n interna y ha afectado a la localizaci6n fisica ya la super

vision de los empleados yen una segunda fase ha revolucionado las relaciones de la 

empresa con sus proveedores y clientes. Esto ha sucedido en un espacio de tiempo 

muy breve y en algunas empresas ha sido simultaneo. Como toda revoluci6n las con

secuencias no siempre son positivas y los resultados muy desiguales. 

La firma consultora Salomon Smith Barney', la que asesor6 a AOL en la com

pra de Time Warner ha identificado por sectores el impacto de las nuevas tecno

logias: 

segundo fabricante de coches de! mundo quiere hacer uso de las nuevas tecnologias de la comunicaci6n para crear 
una enorme base de datos de sus clientes actuales y de los potenciales para "darles un buen servicio y crear el 
ambiente apropiado para que cada vez hagan mas negocios con Ford". ("Va mos a gastar me nos tiempo con los pro· 
veedores y mas con los client.es" en diario Cinco Dias, 25 de nov. De 1909). 
Las estrategias apoyadas en las nuevas tecnologfas estlin alcanzando cotas insospechadas en el ejemplo seleccio
nado. Ford ha decidido regalar a todos sus empleados un ordenador y una impresora y la conexi6n a internet sin 
Ii mite de tiempo, todo a cambio de una tarifa mensual simbolica que es tar a en funci6n de! nivel de ingresos del pais, 
por ejemplo, en USA no superar8. los 5 d6lares mensuales. Este regalo a sus 350.000 empleados de todo el mundo 
tiene un objetivo central contribuir a la creaci6n de la "cultura internet", una cultura de manejo de la informaci6n 
a traves de la red. El plan le costara a Ford la nada despreciable suma de 300 millones de d6lares. ("Ford regals 
ordenadores a sus 350.000 empleados" en diario El Pais , 6 de febrero de 2000). 

2 "Europa frent.e a lnt.ernet" en diario El Pais, 6 de febrero de 2000. 
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5. La gestion de la informacion

La adecuada gesti6n de la informaci6n con el apoyo de las nuevas tecnologias 
de la comunicaci6n tiene que convertirse en la herramienta mas valiosa de la 
empresa en nuestros dias. Debemos ser conscientes de la necesidad de disponer de 
los medias tecnicos para que la informaci6n circule de forma eficaz. 

En la actualidad las empresas se estan enfrentando con mayor o menor exito a 
la necesidad de rediseftar sus sistemas de comunicaci6n interna y externa para poder 
hacerlos compatibles con los nuevos sistemas de informaci6n. Lo importante es que las 
empresas se den cuenta de que ese rediseiio tiene que estar orientado a mejorar el �clo 
de producci6n, de lo contrario estaremos creando unos gastos adicionales sin posibili
dadad real de obtener beneficios. Estariamos realizando un gasto no una inversion. 

Un excelente ejemplo, con el prop6sito de que podamos observar la importancia 
de manejar bien la informaci6n y sus beneficios, lo constituye la puesta en marcha 
de un centro de gesti6n del conocimiento, o de un centro de informaci6n o vigilancia 
de! entorno, o en un piano global la puesta en marcha de lo que los expertos deno
minan actualmente el Enterprise Resource Planning -ERP-, que podemos traducir 
por conjunto de aplicaciones de software que forman un sistema integrado de ges
ti6n de todos los procesos de la empresa. 

La puesta en marcha de un centro de gesti6n de la informaci6n dentro de la 
empresa debe obedecer a los siguientes parametros: 

A). Definici6n de los factores criticos -aquellos sobre los que conviene estar 
permanentemente informado-3

• 

B). Identificaci6n de todos los centros de proceso de la empresa y de los 
recursos que dentro de cada uno de esos centros van a proporcionar los 
datos. 

C). Definici6n de! plan y realizaci6n de) manual de procedimiento para 
la gesti6n de la informaci6n. El manual debe contemplar la definici6n de los 
factores criticos, las pautas para su selecci6n -sera necesario aftadir o eli
minar factores constantemente, recordemos que la empresa es un ente dina
mico-, las fuentes, las herramientas para el seguimiento de los datos, las 
herramientas para el analisis de los datos y lo fundamental: el procedi-

3 Conviene aclarar que el centro de gesti6n de la informaci6n puede ser sectorial -su implantaci6n puede llevarse a 

cabo por secciones o areas de la empresa-. El centro de gesti6n de la informaci6n puede ser un centro de vigilancia 

como lo define Guy Kolb, director ejecutivo de la Society of competitive intelligence profesionals, cuando el objeto es 

establecer un sistema de observaci6n y an.ilisis d(l.l entorno o puede ser un centro que pretenda conectar todos los 

centros de proceso de la empresa y por lo tan to se convierta en el centro neurlilgico del sistema nervioso de la orga

nizaci6n. En uno o en otro caso siempre hay que identificar los factores criticos. "Sacar provecho a la informaci6n" 

en el diario El Pais, 20 de febrero de 2000. 
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de tal modo que o estudo de tais ci0ncias se mostra, ao inves, como necess8.rio para 
uma concep1;B.o mais profunda da filosofia11." 

Nao espanta, pois, que o fil6sofo, num dos seus discursos de encerramento do 

ano escolar, aduza uma outra ideia inesperada, aparentemente brutal para a nossa 

sensibilidade hodierna, p6s-moderna e avessa a autoridade (geralmente sempre ma! 

entendida) - cultora, quase ate a idolatria, da subjectividade e da espontaneidade 

pessoais irrefreadas -, mas de profundo efeito, pois implica e aponta para o papel 

decisivo da mediaqiio, categoria determinante e muito realcada no ambito da her

ment.utica. Ideia brutal porque; embora a filosofia hegeliana seja uma filosofia da 

liberdade, realca com energia o que se pode considerar 

d) o quarto pressuposto do ensino em geral: a obediencia (ou seja, o cumpri

mento dos deveres para com os outros, a licao da realidade, a vinculacao cons

trutiva ao social e ao politico, o fomento da responsabilidade). Eis como se

exprime o fil6sofo:

"O fim principal da educacao consiste na erradicacao das pr6prias fantasias, pensa
mentos e reflexfies que ajuventude pode ter e fazer, e do modo como de si as consegue 
tirar; tal como a vontade, tambem O pensamento deve comecar pela obedi6ncia12 ." 

Entendamo-nos. Hegel refere-se ao devaneio, i\quele cismar transfuga e foragido 

que nasce do capricho e e simples traducao da subjectividade inculta, ma, imedia

tista, nao trabalhada e moralmente imatura, alem de gregaria e passivamente 

sujeita a mentalidade de grupo e a "opiniao pU.blica" ingenua ou acritica 13; l:lquilo 

n "O ensino da filosofia nas universidades", Ibidem, p. 384 
12 Nurnberger und Heidelberger Schriften 1808-1817 (stw 604), Francoforte, Suhrkamp 1986, p. 332. 
13 Sob re a opiniiio pU.blica pondere-se o excepcional juizo que dela faz John H. Newman: 

"I am not so irrational as to despise Public Opinion; I have no thought of making light of a tribunal established in 

the conditions and necessities of human nature. It has its place in the very constitution of society; it ever has exis

ted, it ever will exist, whether in the commonwealth of nations, or in the humble and secluded village. But who

lesome as it is as a principle, it has, in common with all things human, great imperfections, and makes many 

mistakes. Too often it is nothing else than what the whole world opines, and no one in particular. Your neighbour 

assures you that every one is of one way of thinking; that there is but one opinion on the subject; and while he 

claims not to be answerable for it, he does not hesitate to propound and spread it. In such cases, every one is 

appealing to every one else; and the constituent members of a community one by one think it their duty to defer 

and succumb to the voice of that same community as a whole."(. .. ) "Public Opinion 14) especially acts upon the ima

gination; it does not convince, but it impresses; it has the force of authority, rather than of reason; and concurrence 

in it is, not an intelligent decision, but a submission or belief."(. .. ) "Arguments are the fit weapons with which to 

assail all. erroneous judgment, but assertions and actions must be brought to bear upon a false imagination. The 

mind in that case has been misled by representations; it must be set right by representations. What it asks ofus 

is, not reasoning, but discussion. In works on Logic, we meet with a sophistical argument, the object of which is to 

prove that motion is impossible; and it is not uncommon, before scientifically handling it, to submit it to a practi

cal refutation;-Solvitur ambulando." ( .. ) {5). [Cfr. http://www.newmanreader.org/works/historicaJ/volume3/uni

versities/chapter1.html#top] 
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0 niio-imediato era aqui, neste contexto e na insinuarao de Hegel, o mundo, a 

lingua e a literatura dos Antigos, mas, de facto, pode alargar-se aos produtos mais 

castiros e validos de toda a actividade intelectual e espiritual. Por outro !ado, esta 

salutar alienafiio enquanto condif3.o para a si mesmo se chegar, e um rodeio neces

sario e longo, um corolario da natureza intersubjectiva do espirito e da verdadeira 

antropogenese, que consiste em ser capaz de se por no lugar do outro. Expressa o 

liame e a endenta�iio das consciencias, o nexo essencial entre espirito subjectivo e 

espfrito objectivo, entre o psiquismo individual e a cultura, entre o individuo e a sua 

comunidade hist6rica de destino, entre cada um e todas as obras do espirito humano 

ou todas as filosofias, seja qual for a sua epoca, pois as abarca e consorcia uma certa 

"contemporaneidade". 

"A forma,c;ao cientifica tern em geral sobre o espirito o efeito de o separar de si mesmo, 

de o arrancar ao seu imediato ser determinado natural, a esfera constrita do senti

mento e do impulso, e de o situar no pensamento, pelo qual ele obtem uma conscien

cia para alem da retroacr;ao, alias, apenas necessllria, instintiva, sobre as impress6es 

externas e, grar;as a esta libertacao, se converte no poder sabre as representar6es e 

sensarOes imediatas; essa libertacao constitui o fundamento formal da acrao moral24." 

Curiosamente, algo de parecido - mas ainda sob a ressonancia de Hegel - dizia 

Karl Marx a prop6sito da humanizarao dos sentidos do homem social, em que todos 

temos de nos transformar: 

"S6 atraves da riqueza objectivamente desenvolvida do ser humano e que em parte se 

cultiva e em parte se cria a riqueza da sensibilidade subjectiva humana (o ouvido 

musical, o olho para a beleza das formas, em suma, os sentidos capazes de satisfarao 

humana e que se confirmam coma faculdades humanas). De facto, nao sao apenas os 

cinco sentidos, mas tambem os chamados sentidos espirituais, os sentidos pr3.ticos 

(vontade, amor, etc.), numa palavra, a sensibilidade humana e o car3.cter humano dos 

sentidos, que vem a existencia mediante a existencia do seu objecto, atraves da natu

reza humanizada. A formar;tio dos cinco sentidos e a obra de toda a hist6ria mundial 

anterior25." 

2. Pertinencia da visiio hegeliana na sua valencia pedagcigica

Nao foi em vao o percurso feito. Adquirimos pelo caminho algumas noroes 

importantes, com projec9iio na tematica do ensino da filosofia, na sua relevancia e 

no seu significado. Como se disse, deixa-se de ]ado o horizonte complexivo do sis-

24 /bidem, p. 348. 

2.1; Manuscritos econ6mico-filos6ficos, trad. Artur Mora.a, Lisboa, Edifyiies 70, 1989, II Manuscrito, p. 199. 
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Temos que reconhecer que a socialidade p6s-moderna e da ordem do paganismo, 

da ordem confusional. «Se os pre-socraticos como Pitagoras, Her/iclito e Empedocles 

estiio na moda, e certamente porque a reflexiio intelectual se junta a intuicao 

comum, ao recusar opor categoricamente a ordem e a desordem, a natureza e a  socie

dade, o inorgiinico e o orgiinico» (Auge, 1990: 15). A sociologia da p6s-modernidade 

inscreve-se num pensamento mais vasto que se dedica a evidenciar a import8.ncia 

daquilo que o fisico S. Lupasco chamou de «contraditorial», na estruturacao da rea

lidade. «A verdade absoluta, que temos de atingir, fragmenta-se em verdades par

ciais que temos de viver. Isso delineia hem os contornos da estrutura mitol6gica. 

Cada territ6rio, real ou simb6lico, produz, por assim dizer, o seu modo de represen

tacao e a sua pratica da linguagem, "Cujus regio, cujus religio". Dai, a babelizacao 

potencial que alguns pretendem denegar, invocando o espectro da globalizacao. Exis

tem uniformizacOes mundiais: econ6mica, musicais, consumistas, mas temos de nos 

interrogar sabre a sua verdadeira pregn:1ncia. E perguntarmo-nos se a verdadeira 

eficacia niio deve ser procurada do !ado dos mitos tribais e do seu aspecto existen

cial. A comunicacao em rede, da qua! a Internet constitui um 6ptimo exemplo, forca

nos a repensar, para a p6s-modernidade, o "universal concreto" da filosofia 

hegeliana» (Maffesoli, 2003: 34-35). 

A palavra chave da filosofia e da sociologia racionalistas tem sido a unidade. Mas 

niio deixa de ser verdade que estas disciplinas sao constautemente ultrapassadas pela 

realidade. Mais vale entiio permanecermos fieis a tradicao sociol6gica que niio se dei

xou levar pelos discursos conformistas, normalizadores, politicamente correctos, a 

semelhanca de Louis-Vincent Thomas, Gilbert Durand, Edgard Morin, Julien Freund, 

Michel Maffesoli, ou ainda Octavio Paz, que preconizou uma cura budista, suscepti

vel de nos ajudar a esquecer essa "monoteiza,ao" do social» de que fala M. Miranda (cf, 

1986: 31), uma monoteizacao que nos conduziu a lnquisicao e ao Gulag e que nunca 

soube concretizar a promessa de libertacao do homem da qua! se pretendia o maximo 

expoente. «O modelo do Ocidente e a unidade indivisivel, quer se trate da metafisica 

(o ser), da psicologia (o eu), do mundo social (a nacao, a classe, os corpos politicos). Um

modelo que, alias, niio corresponde a realidade e que esta poe permanentemente em

causa. A dialectica, a poesia, o erotismo, a mistica e, no 8.mbito da hist6ria, a guerra e

os conflitos internos silo as formas violentas de intrusiio por meio das quais a Alteri

dade manifesta ao Uno a sua existencia» (Paz, 1990: 149).

Se o saber sociol6gico e de facto inseparavel das suas condicoes de producao e 

de divulgacao e que e necess/irio reflectir sobre elas, niio se trata, no entanto, de 

sujeitar ou de limitar o pensamento a reproducao da critica freudiana ou marxista. 

Em Marx, as diferentes esferas de actividades, quer se trate da etica e da estetica, 

do direito ou da politica, da religiao ou da ciencia, organizam-se ,,em funf8.o da classe 

dominante, cujos interesses ditam a configuracao da ordem dos valores. Estes ulti

mas aparecem, em Freud, como sublimacOes <las puls6es instintivas, formacOes 

secundarias que niio possuem em si a sua justificacao» (Gusdorf, 2002: 26). Com 

efeito, parece-nos que as tentativas de desmistifica,ao da realidade por meio da pro-







































Rela1tiies entre a esfera etico-deontologica dos jornalistas e a esfera juridica 
na garantia do rigor, da isen1tiio e do pluralismo na informa1tiio. 
- alguns comentarios

Jose Manuel Mendes* 

Ao Professor An(bal Alves, 

tao pr6ximo sempre entre os mais intimos 

amigos da minha vida. 

Nao se encerrou ainda, coma sabemos, o debate das teses de Max Weber, com os 

antecedentes que se conhecem, em torno da nocividade de uma qualquer des-dife

rencia�iio entre o direito e a moral, atentas a legitimidade e a racionalidade daquele, 

configuradas a luz dos procedimentos institucionalizados nas sociedades do pre

sente. Como permanece em aberto todo o conflito entre o positivismo e as correntes 

que, por um ou outro caminho, o puseram em crise e, de certa maneira, o superaram. 

Nem sempre, por outro !ado, as tensoes de ordem te6rica siio exemplo do axioma 

latino que prescrevia, antes do mais, que se ouvisse a argumentacao em contrario 

para julgar ou prosseguir a elabora�iio do pr6prio pensamento - que, neste como em 

diversos dominios, se realiza e afirma removendo obstaculos, questionando-se, rea

fei�oando-se diante do novo e do que o rejeita ou interpela, in a battlefield (Daniella 

Marshall Norris), rompendo zonas de ruido que, amiude, tendem a obnubilar a mate

ria fulcral em presen�a. Elabora�ao sob o canto do contingente? Decerto. E, niio raro, 

beneficiaria mesmo da fertlita dell'errore (Umberto Eco), provis6ria e futurivel. 

Aceitando, e niio s6 como hip6tese de trabalho, que "a legalidade pode receber a 

sua legitimidade exclusivamente de uma racionalidade de procedimento de grande 

valor moral", como pretende Jtirgen Habermas, e recusando modelos positivistas, 

situamo-nos nesse terreno crepitante em que se pede ao juridico uma nao desvin

culacao etica - permita-se, por razoes pragmaticas, que nao cinda com um golpe de 

bisturi iluministico morale 0tica nesta exposicao, a tal ponto irreleva para os efei

tos visados -, sem tombar no que possa emergir de mais perverso na materializa

�ao do direito formal burgues, na acep�ao weberiana - que, diga-se, considerava as 

injuncOes, os "apelos" morais como "orientac;Oes axiol6gicas subjectivas, valores equi

valentes a contelldos nao mais realizaveis e, no futuro, impossiveis de compatibili

zar com o caracter formal do direito". 

Nao perdendo de vista a complexidade de mundos que faz a actualidade em que 

nos inserimos, observe-se entretanto a crescente enfatizac;ao das dimensOes eticas e 

deontol6gicas (algo ausentes das preocupacoes que foram dominantes na filosofia 
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A investiga,;;ao 

Jose Miguel Braga* 

Ao professor Anibal Alves: 

1 

Enquanto caminhava por aquelas aguas sem saber o que me esperava, fiquei a ver a 

hip6tese do movimento e das alturas. As cores difundiam-se pelo acaso da atmosfera, 

havia mll.sica misturada no andamento dos seculos e a  mesma crueza verde e magoada 

das folhas que se iam mudando ao longo da estacao, sempre a mesma estacao e as 

suas aguas diferentes ou a agua que nao e sempre a mesma e o tempo a igual seme

lhanca de um poder que degrada com suas forcas descendentes. Ate que um dia se 

atravessa um discurso no caminho e dizes que o pensamento e uma distancia ate a

curva do rio. Talvez tenhas comecado a ser homem, cliz a experiencia, porque afinal ha 

sempre um princfpio do mundo para cada um de n6s, princfpio mineral ou quase luz 

e depois o barro que e uma entidade pr6xima, cujas cores se aproximam como um 

desejo. 0 que parecia eterno e sem mudanca, a minha mae do mundo, as minhas 

pedras, os que haveriam de ser meus, tudo isso me interroga e me vem mostrar a pai

sagem do alto de uma bfblia ainda profana porque jovem e soprada na passagem das 

ideias. Nesse dia sentei-me a lareira e havia poucas palavras, frases apenas solenes e 

sozinhas, pronunciadas ao longo de um muro, coma se a inflincia estivesse para aca

bar e de repente eu fosse obrigado a interrogar-me sobre o misterio e a responsabili

dade de ter um corpo e um direito de pronuncia. Aqui termina a primeira parte das 

minhas investigacOes e posso acrescentar que o capitulo se resume a uma cerim6nia 

para entrarmos no mundo ate chegarmos a um ponto de partida, aquilo que dizem 

permanecer em silencio e que alguns se atrevem a nomear. Fica-te bem meu filho, 

pareces mais calmo, assim estendido sobre uma frase que se prepara para existir. 

2 

A principio a vontade pode conformar-se aos acontecimentos aereos, a passagens de 

coisas impossiveis no espafamento de um hor8.rio. Vai devagar, aproxima-te, pri

meiro teras uma palavra e a sua ressoniincia, e talvez isso nao corresponda ainda a

dimensao de um plano, a emergencia de aguas profundas por onde se atreve fragil 

o esbrn;o de uma lei, o lenho, a metonimia, talvez. Pode muito bem acontecer que por
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a coisa significada. 0 sol pOe-se, logo e naite sao duas proposi1tOes cuja identidade por 

si mesma se dll a conhecer sem raciocinio. Ha porem uma infinidade de Relac;Oes e de 

Oposic;Oes em todas as matBrias, que o Entendimento humano nao pode apreender 

imediatamente porque a proporc;ao que ha entre essas coisas e tal que elas por si nao 

podem excitar a percepc;8.o das suas relac;Oes e oposic;Oes. Para adquirir pois esta per

cepc;B.o o Entendimento se ve obrigado a fixar a sua vista sabre objectos intermedios 

que ligam estas coisas muito distantes a seu respeito para as poder comparar ime

diatamente. {. .. ] sao o que n6s chamamos Raz5es e.Argumentos, as quais ordinaria

mente indicamos com a causativa Porque. 

A teoria da argumentacao aristotelica trouxe para o campo da ret6rica: 1) a 
organizarao social e a prB.tica politica, caso ela pr6pria nao tenha estado na origem 
do surgimento da pr6pria polis; 2) e desloca a discussao e o debate politicos e judi
ciais do dominio dos instintos e das paixoes para o dos valores (Rei, 1998: 44 e Perel
man e Olbrechts-Tyteca, 1988: 64) 

4.3. A linguagem na argumentaqao - Uma epoca, como a nossa, sem visoes de con
junto e movendo-se por m8.ximas feitas de slogans e anUncios publicitarios, impOe 
uma visao da lingua coma instrumento de comunicac;fio. Nao foi assim histo:rica
mente, desde a Grecia, onde a lingua e concebida, ensinada e usada como instru�

mento de acqiio, polftica e diplomatica, e esta accao definia o cidadao livre, em 
contraponto com o estrangeiro e o escravo (Rei, 1998: 28-35). 

A oposiiQB.o comunica<;do - ac�ao, como virtualidades da lingua, 
a) destaca duas centralidades distintas, que sao a da comunicacao, apontando

para os sujeitos e a enuncia�ao, e a da ac�ao, direccionada para o produto e o
referente lingufsticos; e

b) destaca, ainda, no 8.mbito da argumentai;ao, aspectos essenciais coma -que
as opinifies sao discutfveis, ou seja, nao se opOem; que os seus autores nao sao
inatacaveis, sejam eles quais forem; e que as solucOes finais, dela saidas, nao
sao pre-conhecidas (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1988: 281-282). Estas solu
coes finais sao, antes, produto de jogos de influencias e poder e objecto de um
percurso de descoberta e de resolucao de um problema comum aos interve
nientes - a ensinar e aprender numa didactica argumentativa a elaborar.

4.4. Objeclivo da argumentaqao -Toda a argumentacao esta ao servico de uma inten
cao: obter e/ou aumentar a adesao do(s) interlocutor(es) / ouvinte(s) a uma asser
cao, ideia, tese tarefa. 0 seu horizonte pressupOe sempre um estado de coisas a 
modificar. Deste modo, pressuposto essencial do seu ensino - aprendizagem e que "a 
argumentacao nao se desenrola no vazio, mas numa situacao social e psicologica
mente determinada" (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1988: 78). 

Tratando-se de um acto de lingua, pressupoe-se a existencia de um contacto 
intelectual e de uma partilha / cumplicidade entre os intervenientes. Pressupoe-se, 
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nho (o «sentido», que nao deixa de se relacionar com "o cheiro do.que procuramos", 
como animais de Cafa que somos sempre), dar atenf3.o, ouvir e aprender, cheirar e 

tactear, estar desperto e ter consciencia.,. 

Nao e verdade que todos estes "sentidos" apontam para um verdadeiro pro

grama do crescimento da pessoa em rela,oes de amizade? 
0 classico vocabulario de Lalande, ao definir etica e estetica, da um excelente 

exemplo de preocupa,ao pelo equilibria, clareza, ordem e sobriedade - caracteristi
cas estas com impacto no campo da est8tica, ao mesmo tempo que revelam um hori

zonte etico. Assim: 
Etica t\. «a ciencia que tern por objecto o jufzo de aprecia,ao na medida em que 

se aplica a distincao do hem e do ma!»; 
Estetica e «a ciencia que tern por objecto o jufzo de aprecia,ao na medida em que 

se aplica a distincao do Belo e do Feio». 
Podia-se dizer que estas definicoes procuram a maior isencao passive! relativa

mente a escolas e a modas nos dois dominios de conhecimento. Talvez se possa 
mesmo falar de utilizacao calculada da «fria razilo», ao estilo de Kant, evitando ter
mos nao essenciais e sobretudo termos que deem lugar ao sentimento, juntamente 

com o culto do rigor e da clareza nas definiciies, ao estilo de Descartes. Um aspecto 
que porventura merece reparo e a utilizaf8o de maillsculas para «Belo» («Beau») e 

«Feio» («Laid»), em contraste com «hem» e «mah>. Sera que no domfnio da est0tica e 
imperioso realcar a transcendencia da origem e finalidade ultima dos nossos actos 
- daquilo que nilo deixamos nunca de ter presente e de desejar a medida que todas
as nossas realizaciies se revelam longe da perfeiciio?

Da-se de facto, tanto na Etica como na Estetica, uma mistura de oposicao e combi
na{!B.o entre o p6lo do numinoso, transcendente, espiritual ... e o do «mundo sensfvel, da 

experiencia. 0 que da origem aos varios nfveis de resposta ou reac{!B.o a essa "revela{!B.o". 

Professores que somos, encontramo-nos profissionalmente envolvidos num pro
cesso de aprendizagem em que cada qua! e «aluno» (cujo etimologia e a mesma de 
«alimentar»). A pr6pria auto-educa{!B.o s6 e possfvel - e necess3.ria - num processo 

de hetero-educacao, em que alguem ocupa a fun,ao de «mestre» (a universidade 
medieval tinha o cognome de «alma mater» ou «mae alimentadora», expressao que 

ainda hoje se usa para designar, com apre{!o, «a minha velha escola» ). 
Ser Mes�re nao e, como frequentemente se diz, «ser mais)>, mas sim ser um sinal 

inequfvoco de que «ha mais» (e, por que niio, de que «ha Mais»)- e nisto revela a sua 

"autoridade". Sendo «autoridade» proveniente do mesmo radical de «aumentar)>, a 

defesa e promorao da dignidade humana consiste em partilhar desta energia cria
dora, aventurando-se entre o que e born e belo e os seus opostos. A dimensilo artfs
tica e criadora. E nao esque{!amos que a educa{!B.o e considerada uma «arte)>, 

exactamente porque e criatividade racional. 
Enquanto interacrao de pessoas, ser autoridade e "aumentar'' a liberdade (etimo

logicamente, liberdade tern o sentido original de crescimento). E o exercicio de autori
dade e um acto de desvelamento (a/.i!theia) dos valores, possibilitando o reconhecimento 
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nova ordem cujos eixos fundamentais siio os seguintes: a propriedade privada dos 

meios de producao; a relacao capital/trabalho como uma das relacoes fundamentais 

da sociedade; a apropriacao da mais valia-relativa; a generalizacao das relacOes 

comerciais. A producao assume uma forma mercantil, alem do valor de uso. A racio

nalidade que preside it organizacao deste tipo de economia e: obter o maximo de 

lucro com o minima de custos. Tudo e subordinado ao lucro: homens, leis, valores, 

relaciies sociais. Um novo espirito aparece: o espirito e a etica do capitalista (Max 

Weber, 1969). Um novo tipo de trabalhador: o trabalhador expropriado da sua expe

riencia tradicional e artesanal e submetido a um processo de trabalho fraccionado 

e parcelar. 

4. 

A formacao da empresa capitalista levada a cabo pela burguesia ao longo dos secu

los XVIII e XIX, que punha no lucro material toda a sua esperanca de felicidade e de 

bem-estar, emancipou a actividade econ6mica dos seus referenciais eticos, desligando 

progressivamente a economia da moral. A producao para o mercado, a hegemonia do 

valor de troca sobre o valor de uso, a generalizaciio do capitalismo como modo de vida, 

para alem de modo de producao, o reinvestimento continuo dos capitais excedenta

rios, o alargamento exponencial das necessidades humanas implantou nas_ cons

ciencias o desejo do lucro pelo lucro, transformando-o, na perspectiva weberiana, em 

caminho de salvacao e fundamento da ordem moral. Queres saber se estas predesti

nado it salvacao? Ve como prosperam os teus neg6cios (Max Weber, 1969). 

0 Taylorismo, como o Fordismo, incarnou nas suas empresas esta nova filoso

fia moral. Os trabalhadores foram progressivamente desprovidos de subjectividade 

e reduzidos a condicao de homo econ6micus como fonte de energia e de forca de tra

balho. A empresa tayloriana e fundamentalmente um sistema tecnico e uma meto

dologia de gestao, esquecendo os ideais humanistas e sociais das suas antepassadas: 

as corporacoes artesanais .. 0 trabalho deixou de ser uma arte e o operario um mes

tre e um artista. 0 que circula e e consumido no mercado nao siio mais obras-primas, 

mas objectos produzidos em serie que se tornam rapidamente obsoletos. A titulo de 

exemplo, lembro a industria da moda e da publicidade. 

No meu entender, David Ricardo com a sua teoria da Reparticao e do Valor con

duziu a ciencia econ6mica para caminhos te6ricos pensados e separados do campo 

politico e dos padriies morais (Henri Denis, 1978:254). A criacao de Escolas Univer

sitarias de Economia, separadas das Faculdades de Filosofia, de Moral e de Ciencia 

Politica, consagrou academicamente o div6rcio entre a economia e a etica, situa�ao 

dominante nos dias de hoje. 

Ate it decada de oitenta do seculo XX, o pensamento econ6mico hem como a for

macao dos homens de neg6cio e empresarios estiveram demasiado absorvidos por 

uma visa.a positiva, racional e instrumental das actividades econ6micas e empresa-
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zadas (Maria Santos, 2006). 0 paradoxo e meramente aparente, pois devemos con
siderar que os sistemas industriais de cada pais sao compostos maioritariamente 

de pequenas e medias empresas, de pequeno e medio comercio, de unidades agrico
las e de pesca, todas de dimensiio insuficiente para poderem competir no quadro e 
ao ritmo do capitalismo global (Silva e Costa, Manuel, 1989). Todas estas unidades 
de produciio e de comercio necessitam de sistemas normativos de regulaciio impe
ditivos do chamado "capitalismo selvagem". Caso contrario, e a  instauraciio da lei da 
selva econ6mica, da concorrencia desenfreada onde s6 os mais fortes e poderosos, 

na perspectiva do darwinismo econ6mico, poderao triunfar e veneer. 

Ainda niio eidste uma nociio precisa sobre o conceito de responsabilidade social. 
A literatura econ6mica apresenta-nos uma multiplicidade de perspectivas te6ricas 
(Maria Santos, 2006). Isto prende-se com a pr6pria definiciio de empresa vista na hete
rogeneidade das suas funcoes. Pensamos que o relevo dado actualmente aos aspectos 
sociais, politicos e ambientais das empresas resulta, p.or um lado, da importancia cres

cente que a opiniiio publica atribui a esse conjunto de materias e, por outro !ado, da 
incorporaciio na formaciio academica dos gestores de programas e de disciplinas sobre 
aspectos civicos, politicos, culturais e sociais das suas funcoes. E incontestavel hoje a 
influencia politica e social dos gestores industriais nas orientacoes estrategicas da 
sociedade, influencia que ultrapassa largamente o quadro das funcoes tecnicas. 

Assim coma a ideia de organiza�ao e de empresa assume contornos evolutivos 

e dinRmicos, assim o conceito de responsabilidade social e um conceito em progres

siva construciio. Apresentaremos em seguida e seguindo de perto a reflexiio de Maria 
Joao Santos, um quadro resumo das principais perspectivas te6ricas sobre a res

ponsabilidade social da empresa (Maria Santos, 2006). 
a) Responsabilidade econ6mica e obrigaciio social: esta visiio, personalizada pelo

economista Milton Fre�edman no seu livro Capitalism and Freedom, considera que 
a funciio da empresa consiste antes de mais na obtenciio de mais valias para os seus 
proprietarios e accionistas. A funciio social e exercida atraves de uma gestiio efi
ciente conduzindo a empresa a elevados nfveis de prosperidade. 0 cumprimento das 
regras do mercado e das leis estabelecidas, nomeadamente as leis fiscais e laborais, 
e a base da responsabilidade social (Maria Santos, 2006). 

b) Perspectiva da responsabilidade filantr6pica: a empresa assume a sua res
ponsabilidade social atraves de contribuicoes e donativos de tipo humanitario em 
favor de instituicoes de solidariedade, participando deste modo na soluciio de pro
blemas sociais. Trata-se, no dizer de Keith Davis, de uma "16gica reactiva" (Maria 

Santos, 2006). 
c) Responsabilidade etica e sensibilidade social: nesta linha, ultrapassando as

duas perspectivas anteriores, a empresa assume-se como um actor do desenvolvi

mento sustentavel e do bem-estar das populacoes. A responsabilidade social deve 
assumir os custos ambientais, os custos de moderniza�ao tecnica e sociais decor

rentes da actividade industrial. 0 desenvolvimento e integral, incluindo aspectos 
econ6micos, ambientais, tecnicos, sociais e culturais. A prosperidade econ6mica da 
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algo distinta <las que os Brasileiros atribuiam a estrangeiros de outras provenien
cias - esses, sim, claramente conotados com a imigrafiio. 

A prova desta afirmacao encontra-se em diversas obras publicadas por estu
diosos brasileiros sobre materias de migracoes, em que os Portugueses aparecem 
em muitos casos como que naturalmente <iesquecidos» no alinhamento das estatis

ticas referentes a entrada de cidadaos estrangeiros (vd., por exemplo, Diegues 
Junior, 1964). Tambem o facto de os novos residentes de origem lusa se mimetiza
rem progressivamente com as populac6es locais, participando na vida econ6mica e 

social do novo pais, contribuia para esse estatuto algo singular, nem explicitamente 
estrangeiro nem claramente Brasileiro. 

Nao e por conseguinte de estranhar que os investigadores brasileiros tenham, 
de certo modo, ignorado o fen6meno da imigracao portuguesa no seu pais, ao con
tr8.rio do que aconteceu com fluxos provenientes de outras origens nacionais, fos

sem elas a italiana, a alema, a japonesa ou, por exemplo, a sfria. Na realidade, e 

tomando apenas estes paises como exemplo, a simples especificidade distintiva dos 
seus names de farm1ia (hem como, apenas num destes casos, as caracteristicas muito 

diferenciadas do seu fenotipo) permite relaciona-los directamente com a respectiva 
origem do percurso migrat6rio. 

Pelo contrario, a origem portuguesa nao pode ser detectada por intermedio dos 
nomes de familia de linhagem lusitana, partilhados com um sem-numero de cida
daos brasileiros; ta! como nao decorre de diferencas de raiz etnica necessariamente 
distintivas entre Brasileiros e Portugueses. 

A populacao de origem estrangeira residente no Brasil tern hist6rias ancestrais 
diferentes; e para compreender a «manta de retalhos» que constituiu a populacao 
deste pais nao podem ser ignoradas as condicoes que subjazem aos motivos de par
tida daqueles que chegaram a esse territ61io; como nao pode, tambem, deixar de ser 
considerada a diversidade de situacoes sociais vivenciadas, o nivel de desenvolvi
mento econ6mico que caracterizou cada um dos fluxos migrat6rios e o relaciona

mento politico internacional estabelecido pelo Brasil com os paises da Europa e da 
Asia Menor, a Ocidente, e com os situadas na orla do Pacifico, a Oriente. 

A geografia da sua distribuicao pelo imenso espaco que constitui este pais serve 
de indicador para o entendimento dos lugares seleccionados pelas populacoes que 
intencionalmente os foram procurando, associando-os residencialmente por cada 

epoca em que as escolhas foram realizadas. Traduz, ainda, as condicoes laborais 
entao oferecidas aos que procuraram o seu nicho regional e, posteriormente, revela 

as formas de interaccao que foram estabelecidas e os tipos e modos de associacao rea
lizados, reflectindo objectivos que se tiveram em mente e caracterizam, atraves de 

quern os gizou, tanto os programas de accao a desenvolver como os publicos-alvo 
seus destinatcl.rios. 

No que tange a col6nia de Portugueses no Brasil, e de salientar que a correspon
dente componente de imigracao econ6mica (pondo, por conseguinte, de !ado aqueles 
que nele se radicaram por outras diferentes ordens de motivacoes - designadamente 
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Propus-me escrever um hino de louvor aos comprometidos com a constru�ao de 

um novo individuo e uma nova sociedade. lmperfeito na sua liberdade, mas com toda 

a simplicidade, este texto constitui o meu hino de homenagem ao Professor Anibal 

Alves. 

Sinto-me abencoada por nos termos cruzado neste caminho da vida e, sobre

tudo, por nos termos conhecido e reconhecido. Estabelecemos uma relacao empritica, 

alcan�ando a "fusao de horizontes". Junta do professor Anibal, encontrei um lugar 

antropol6gico, que me permitiu repensar e fortalecer a minha identidade pessoal, no 

respeito e estima social do Outro, levando em conta a diversidade. Fiz-me um 'eu 

social' mais competente e menos uulnerdvel. Valorizo muito esta experiencia (con

trato epistemico), fonte cognitiva de leitura e interpretacao de multiplas sensacoes 

e percepcoes. 

Obrigada Professor Anibal! 

Aprendi que "Para alem de Viana ainda ha casas ... " e - muito importante! -

"Ninguem e farto senao do seu semear". 
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Os maus-tratos de criam;as e a excitac;iio dos media* 

Moises de Lemos Martins** 

Media e violencia 

Os meios de comunicai;ao social sao hoje o nosso principal canal de informa98.o 

e para uma grande parte da popularao constituem uma importante forma de dis

traci;ao e de descontra�ao. Apre�entam-se-nos, alem disso, como insubstituiveis 

mapas culturais e constituem guias de referencia que nos permitem enquadrar as 

interpreta�Oes que fazemos do mundo. Em consequencia, afectam a nossa expe

riencia e acompanham-nos nas respostas que damos as infind8.veis exigencias do 

quotidiano. No entanto, pese embora o facto de poderem atingir-nos psicologica

mente de maneira violenta, ao afectar as nossas percepc6es da realidade, nao esta 

inteiramente esclarecida a responsabilidade dos media como fautores e promotores 

da violencia. Tem-se revelado contradit6rios, alias, os resultados de multiplos estu

dos realizados no sentido de fazer este apuramento. 

Sendo o campo medi3.tico, todavia, um dos principais sistemas estruturadores 

da sociedade, nao podemos deixar de nos interrogar acerca das representaroes que 

os media fazem da realidade. 0 tema deste Col6quio, "os maus-tratos de crianras 

na comunica98.o social", remete para noticias e reportagens sobre uma realidade, 

que sem duvida nos choca e nos perturba. E remete igualmente para uma realidade 

que o mercado valoriza e torna rentclvel, dado o facto de atrair a aten980 e o interesse 

publicos. Ao reflectir sabre as narrativas mediaticas da violencia infligida nas crian-

9as, este Col6quio convoca-nos a todos, acad€micos, jornalistas, educadores e estu

dantes, no sentido de interrogarmos uma realidade que e feita, no dia-a-dia, ao ritmo 

veloz das redacroes dos jornais, das radios e dos canais de televisao. 

Media, emoc;ao e capitulac;ao 

As crianras coma objecto de noticia niio tern sido alvo de particular atenrao por 

parte dos media, como documenta a tese de doutoramento de Cristina Ponte (2004). 

* Comunicafii.O na abertura do Coloquio realizado em Maio de 2006 sobre "Os maus-tratos de crian�as na comuni

cafiiO social", uma realizafiio conjunta do Centro de Estudos da Crianfa e do Centro de Estudos de Comunicacao 

e Sociedade, ambos unidades de investigacao da Universidade do Minho.Agradei;:o a Professora Felisbela Lopes as 

sugestoes que me deu para a elaboraciio desta reflexao. 

" Centro de Estudos de Comunicac;iio e Sociedade. moiseslmartins@gmail.com 
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Estamos aqui perante uma 16gica de produ9iio da noticia que nos impede de 

encarar o discurso dos media como um espelho fie! da realidade, ou como uma repre

sentaciio objectiva da realidade factual. E nestas circunstiincias, porque o discurso 

dos media tern uma natureza preponderantemente inter-subjectiva e interpretativa, 

mais necess8.rio e urgente se torna o desafio de reflectir sobre os acontecimentos 
sociais passfveis de maior mediatizarao. 

0 pequeno ecra, a radio e os jomais n8.o nos dao nunca o acesso pleno 3.quilo que 

acontece. No entanto, siio os il.ngulos de observafiio e os pontos de vista neles reflec

tidos que constroem parte do saber comum em que consiste o quotidiano partilhado 

que nos constitui em comunidade. A meu ver, o ensaio de Peter Berger e Thomas 

Luckmann sobreA Construqtio Social da Realidade, apesar de niio se ocupar, direc

tamente, da comunica�ao medil:ltica, apresentfi um conjunto de conceitos centrais, 
que permitem perceber os media exactamente neste sentido, como lugar de trans

missiio e (re) construcao de conhecimento. Tambem os estudos da comunicaciio que 

adoptam uma matriz cognltiva, nomeadamente aqueles que se centram nos efeitos 
dos media, de acordo com a teoria do "agenda setting'', por exemplo, permitem per

ceber a que ponto os meios de comunicaciio social siio instiincias de (re) producao de 

informa�ao, que orientam as audiencias para aquilo que interessa pensar e debater. 
Dado este enquadramento, a questao que eu gostaria de colocar ea seguinte: 

afinal, o que e que os media querem que pensemos? Quando estao em causa os maus

tratos de criancas, qua! e o iingulo de observacao e a perspectiva escolhidos? Quanto 

tempo esses casos permanecem na agenda medi:itica? Quern esta autorizado, ou 
melhor, quern e convidado a falar sobre eles? Que proteccao tern os menores nessa 

noticiabilidade? Quern defende as criancas que sao noticia? Quern protege o seu 

direito ao bom-nome? 
Os media constroem um "mundo comum". E constroem-no sobretudo atraves 

de relatos, o que significa que a sua realidade social e essencialmente discursiva. 

Estes actos de linguagem (mental, oral ou escrita), por sua vez, sao construcoes 

sociais, cuja natureza simb6lica ganha sentido na comunica�ao. Podemos, enta.o, con
cluir que na.o existe uma evolu�a.o natural da realidade. Existe, sim, um desenvol
vimento convencional. E e exactamente esse desenvolvimento convencional que e 
urgente interrogar. Os discursos mediciticos sao construidos de acordo com uma gra
m8.tica jornalistica. Quero dizer, sa.o influenciados pela sociedade que os envolve, 
sao objecto de multiplas negociacoes no interior de um sistema que possui regras e 

linguagens especificas, um sistema que e alvo de influencias diversas de multiplos 

campos sociais e que e o ponto de partida para diferentes leituras por parte de quern 

os recebe. Ou seja, os discursos mediciticos entram numa rede de semiose social, que 

estruturam, sendo, por outro lado, estruturados par essa mesma rede. 
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dencia do computador. Mas enquanto defini,oes de objecto da comunica,ao nao se 

diferenciavam. Retirando a questao tecnol6gica do computador e de suporte digital, 

ambas as definic5es poderiam enquadrar o cinema ou a televisao. 

Assim surgiram novas designa,6es com o intuito de aprofundar a diferencia,ao 

entre o anal6gico e o digital fazendo surgir novas terminologias como Novas Media 

e Media Digitais. A mais amplamente utilizada, novas media, tern carregado consigo 

a problemB.tica do tempo e sua progressao num campo em que o novo tern uma dura

cao muito limitada. Assim e em alternativa ao nova foi-se convencionando em sua 

vez o digital. Contudo esta foi tambem uma solucao incapaz de definir em concreto 

o caracter diferenciador dos apelidados novos media uma vez que todos os media

tradicionais come,avam a seguir o caminho natural da digitaliza,ao. Em 1999, Star

Wars: Episode I - The Phantom Menace, era o primeiro filme de imagem real a ser,

inteiramente e apenas, rodado em suporte digital. Assim com o processo de digita

lizaca.o operado sabre toda a indllstria dos media era necess8rio especificar ilo con

creto o que mantinha distante o multimedia do audiovisual, o que levou a designa,ao

de multimedia interactivo, conceito assente no campo de estudos da Interac,ao

Humano-Computador (IHC), onde a primeira linha de pesquisa se baseia nos pro

cessos de interaccao da relacao homem e maquina.

No entanto, e dado o seu grande apelo, manteve-se no senso comum coma mul

timedia apenas. No nosso pais voltaram a surgir designai;:Oes coma comunicac;ao 

multimedia para definir o novo campo de estudos da comunica,ao na academia por

tuguesa. Enquanto na cultura anglo-sax6nica ha muito que o multimedia tinha dado 

lugar apenas aos novas media ainda que os objectos se mantivessem os mesmos, 

"por novos media entendemos: a internet, osjogos de computador ( ... ) no fundo qual

quer coisa digital e em movimento" (Austin e Doust, 2007). Ou seja depois de termos 

encontrado o cerne da questiio e de termos identificado uma area de estudos como 

a IHC que ha muito se preocupa com o estudo da interactividade, voltamos ao prin

cipio assumindo meramente os dois pressupostos anteriores: a motricidade combi

nat6ria de varios media e o suporte digital. 

Deste modo acreditamos ter chegado o tempo em que o campo preciso de se 

assumir e precisa de aceitar a sua raiz e transpO-la para o centro das suas atencOes. 

0 conceito de Media Interactivos e de entre estes o que melhor pode enfatizar a cono

ta,ao com a questao elementar de diferenciacao entre os media tradicionais e os 

novas, entre os digitais e os anal6gicos, entre os multi e os mono, ou seja, basear a 

sua procura na questiio chave das propriedades interactivas. 

2. A criatividade

0 campo dos media interactivos e vasto e em constante mutacao e ampliacao, 

contudo e por necessidade de definirmos com melhor exactidiio a que nos referimos 

na essencia deste artigo, e do nosso interesse recortar o campo. Assim faremos aqui 

uma apologia dos media enquanto matrizes de produ,ao de conteudos. 
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dade porque podemos colocar em pausa, parar ou avancar e retroceder. A interacti

vidade nao pode ser vista apenas como uma interaccao potenciada pela tecnologia e 

para a qua! o conteudo nao foi desenhado pelo seu autor/emissor. Um conteudo que 

nao possui na sua essencia uma interaccao pensada previamente pelo autor, para 

potenciar acessos comunicativos7
, e assim de valor semantico para o receptor/utili

zador quando este interage par esse modo, continua no reino da nao-interactividade. 

A interactividade esta na base do conteudo e e fruto das novas possibilidades 

criadas pelos media. A interactividade assenta numa possibilidade tecnol6gica que 

actua sobre o media alterando profundamente o modelo de comunicacao e o objecto 

da mensagem. 

Seguindo a sua defini<;B.o mais consentl:lnea "a interactividade significa a capa

cidade para intervir de forma significativa no seio da pr6pria representa<;B.o, e nao 

apenas a interpretar de forma diferente" Cameron (1995). De forma mais concreta 

sera "a capacidade dada ao utiliz;,dor para este poder manipular e afectar a sua pr6-

pria experiencia de forma directa sobre o media" (Packer e Jordan, 2001:xxxv). 

4. Conclusiies

Em jeito de conclusao devemos referir as necessidades multidisciplinares da 

area, que podem ir desde as artes e humanidades a computacao avancada e mate

matica, passando pelas ciencias sociais, tendo a comunicacao coma centro de super

visao e definicao do corpo te6rico e sua aplicabilidade. Nesse sentido qualquer desvio 

deste modelo, que se serve das ciencias da comunicai;ao como gestoras do processo 

criativo, conduzira a um vies do potencial de desenvolvimento ou do enriquecimento 

sem8ntico, consoante o lado que assuma a domin8.ncia. Fica claro que a interactivi

dade e os media interactivos nao devem subordinar-se a nenhuma area e devem 

antes fazer convergir sobre si as potencialidades de cada quadrante da ciencia em 

funi;ao das necessidades e sempre com um claro objectivo, de optimizai;ao da rela

i;ao entre o objecto e o sujeito, e assim da sua comunicai;ao. 
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son enonce. et qui sont les sources des points de vue exprimE!s1 . D'une part, il les 

assimile 3. des Btres dE!terminE!s, OU pluS SOUVent indE!terminE!s et caractE!risE!s d'une 

maniere seulement generale. L'assimilation est faite par exemple avec un etre deter

mine lorsqu'on dit ,<je me sens fatigue»: on se donne soi-mBme comme l'origine du 

point de vue selon lequel on est fatigue. C'est encore le cas, mais peut-etre mains net

tement, si on dit «selon mon medecin, je suis fatigue». 11 semble 18. encore que le 

jugement de fatigue est attribue a quelqu'un de precis, bien que l'essentiel soit mains 

l'identite du medecin que sa fonction2
• IJassimilation est tout a fait indeternrinee en 

revanche dans des €nonces comme « les gens qui pensent savent que p», «selon cer

tains philosophes, et non des moindres, ii faut admettre que p». IJenonciateur de p 

est alors assimile aux gens qui pensent, ou a certains philosophes eminents (qu'on 

se garde bien d'identifier). M�me chose dans «selon Jes bans etudiants, !'examen 

etait facile» et dans «il parait qu'il fera beau demain». Quels sont les «hons etu

diants», quelles sont les personnes dont !'opinion autorise le locuteur a dire «ii 

parait» ? Le sens de l'enonce ne contient aucune reponse aces questions. 

La seconde tache du locuteur vis a vis des enonciateurs est de prendre certaines 

attitudes par rapport a eux, Jes attitudes auxquelles nous nous restreignons actuel

lement etant la prise en charge, !'accord et !'opposition. Prendre en charge un enon

ciateur, c'est donner comme fin a l'enonciation d'imposer le point de vue de cet 

enonciateur (plus exactement, nous le verrons par la suite, ce que le locuteur cherche 

a imposer c'est le point de vue de l'enonciateur en tant que point de vue du person

nage auquel l'enonciateur est assimile). En disant <�e me sens·fatiguE!e», on se donne 

soi-meme, nous l'avons dit, comme origine al' «idee» qu'on est fatigue (ce qui ne 

serait pas le cas si on avait dit «man medecin m'a dit queje suis fatiguee»). De plus 

on decrit l'enonciation comme visant a faire connaitre a l'interlocuteur la fatigue 

que !'on ressent (plus precisement, la fatigue que !'on veut faire connaitre est une 

fatigue vue par le «je» qui la ressent ; ce n'est done pas exactement la meme fatigue 

que l'on cherche a faire connaitre dans «mon medecin m'a dit que je suis fatiguee» 

et qui est une fatigue vue d'un point de vue exterieur). Donner son accord a l'enon

ciateur, comme c'est generalement le cas quand 1'0nonciateur est la source d'un pre

suppose, c'est interdire et s'interdire, pour le reste du discours, de contester le point 

de vue de cet enonciateur (en tant, nous le repetons, que point de vue du personnage 

a qw cet enonciateur est assinrile)'. Entin, s'opposer a l'enonciateur d'un point de vue 

- comme fait le locuteur d'un enonce negatif par rapport a ce qui serait dit dans

l'enonce positif correspondant-, c'est decrire l'E!nonciation comme interdisant, dans

le discours ulterieur, de prendre en charge ou de donner son accord a cet enonciateur.

Nous utilisons pour l'instant le mot «point de vue» d'une fa�n tres vague. La TBS, dont il sera question plus loin, pre

cise en quoi consistent ces points de vue, qui sont constitues seulement, selon nous, d'enchainements argumentatifs. 
2 En y rtiflechissant davantage, c'est peut-E!tre aussi le cas lorsque !'assimilation est faite a «je», comme dans l'exem

ple precedent «je me sens fatigue». L'important n'est pas l'individualite du «je» mais le fait que ce soit «je», c'est-a-

dire un etre, distinct du locuteur en tant que tel L, mais dans un rapport particulier avec lui. 
3 En cela consiste ce que Ducrot (Ducrot: 1972) appelait l'acte de presupposition. 
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cemante as estruturas e dinamismos da personalidade e aos processos de relacao/comu

nicacao entre doente/cliente e terapeuta? Neste campo em que as fronteiras disciplina

res se revelam tao incel'tas, foram formuladas e confirmadas importantes noi;:Oes e 

interpretacOes dos processos de comunicacao humana" (Alves, 1999: 13). 

A Psicologia Social estuda os processes atraves dos quais os individuos constroem 

a realidade social, isto e, coma constroem o conhecimento sabre si pr6prios, sabre os 

outros e sabre o mundo em geral, e as interligac5es entre essas representacoes e o seu 

comportamento social. Procura explicar coma os pensamentos, os sentimentos e as 

accOes dos seres humanos sao influenciados pela presen9a real, imaginada ou impli

cita dos outros (individuos, grupos, organiza90es, sociedades e sistemas culturais) e 

como o individuo influencia os outros: indfviduos, grupos ou sociedade. 

Este objecto de estudo e niveis de analise aproximam-se dos da Sociologia. Con

tudo, a Psicologia Social procura tambem compreender fen6menos em niveis de ana

lise mais micro. Este exercicio cientifico, i.e., de compreensao dos fen6menos, e

tambem, obviamente, um exercfcio intelectual, i.e., de constante movimento de pen

samento entre fen6menos e factores explicativos em diferentes niveis de analise. 

A Psicologia Social providencia, assim, para o estudante de comunica9:lo, a com

preensao cientifica de fen6menos habitualmente pontuados pelo senso comum, de 

treino intelectual na visao de fen6menos em diferentes nfveis de analise e, conse

quentemente, de contacto com metodologias diversas. 

A Psicologia Social nos tres ciclos de estudos em Ciencias da Comunicagiio 

A Psicologia Social faz parte do grupo disciplinar de Ciencias da Comunicarao 

do Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho, o qua! foi aprovado pelas 

Resoluroes do Senado Universitario n' 32/93 e n' 33/93 e o Despacho Reitoral n' 

120/93. Este grupo disciplinar reune um conjunto de disciplinas bastante heteroge

neo. Como refere Anibal Alves: 

"Trata-se de uma opfiio tomada a nivel dos 6rg3.os da Universidade do Minho em favor 

da constituifiio de grupos disciplinares menos rigidos e estreitos. Todas as disciplinas 

incluidas, no entanto, convergem para o estudo da Comunicafiio. 0 imperativo do 

ordenamento institucional veio assim sublinhar a perspectiva de unidade e comple

mentaridade destas disciplinas dada a sua inser�ao program8.tica ao nivel dos cursos 

e, mais alem, ao nivel da pesquisa que ha-de permanentemente fundar e actualizar o 

ensino, avanfando ao mesmo tempo na compreensao dos fen6menos comunicativos 

inerentes aos processos e estruturas sociais" (Alves, 1994: 21). 

A disciplina Psicologia Social foi contemplada desde o inicio nos pianos de estu

dos da Licenciatura em Comunicac;;:ao Social, como uma unidade curricular anual 
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(2' ano), sendo leccionada pela primeira vez na Licenciatura em Comunica,ao Social 

no ano lectivo 1992/93. Recentemente, o processo de reestrutura,ao das licenciatu

ras com vista a adequa,ao as normas orientadoras do Modelo de Bolonha levou ao 

desaparecimento das unidades curriculares anuais e a sua transformaffio em semes

trais. Tal como sucedeu em outras unidades cuniculares, a programa da Psicologia 

Social sofreu uma grande reestruturacao passando a constituir uma unidade curri

cular do 2Q semestre da Licenciatura em Ciencias da Comunica�ao, desde o ano lec

tivo 2007/08. A passagem do regime anual para o semestral exigiu uma ligeira 

redu,ao na quantidade de conteudos programaticos leccionados assim como algumas 

alteracoes nos metodos de ensino/aprendizagem e nos procedimentos de avaliacao. 

A actual estrutura curricular da Licenciatura em Ciencias da Comunica,ao 

assenta num tronco comum nos tres primeiros semestres, sendo no 42 semestre que 

se configuram as tres areas de especializa�ao: "Audivisual e Multimedia"; "Infor

macao e Jornalismo"; e "Publicidade e Relacoes PUblicas". Os tres primeiros semes

tres sao preenchidos com diversas unidades curriculares de Ciencias da 

Comunicacao Fundamentais, de caracter obrigat6rio para todos os estudantes, entre 

as quais se inclui a Psicologia Social. Os estudantes tern ainda a possibilidade de cur

sar unidades curriculares de ciencias sociais e humanas (Geografia Sociopolitica, 

Antropologia ou Sociologia). Os Ateliers de Comunicacao (I e II) constituem para os 

estudantes uma oportunidade de ter um primeiro contacto com as diferentes areas 

de especializac;ao, o que permite o desenvolvimento de competencias nas diversas 

areas e ajuda os estudantes na escolha da area de especializacao. 

Assim, o novo plano de estudos da Licenciatura em Ciencias da Comunicac;ao 

constitui uma oferta formativa de banda larga, visando preservar alguns dos prin

cipios que orientaram a constituicao do antigo piano: a s6lida formacao social e 

humana de modo a formar profissionais de comunicac;ao capazes de analisar criti

camente a realidade social; e uma s6lida formacao nas areas de especialidade de 

forma a terem condicoes para uma boa insercao e adapta,ao as necessidades do mer

cado, cada vez mais diversificado e em permanente metamorlose, assim como a capa

cidade para intervir activamente na sua transforma,ao (Sousa, 2008). 

Nesta breve contextualiza,ao focalizamo-nos no papel da Psicologia Social na 

oferta formativa ao nivel do 1' ciclo. Esta area disciplinar esta tambem presente ao 

nivel da oferta formativa dos 2' e 3' ciclos em Ciencias da Comunicacao. 0 Mestrado 

em Ciencias da Comunicac;ao nao contempla especificamente urn.a disciplina na area 

da psico-sociologia, mas sao abordados conteudos programaticos correspondentes a 

areas de aplica,ao da Psicologia Social nas varias areas de especializacao. Quanta 

ao Doutoramento em Ciencias da Comunicacao, o Despacho RT-06/03 contempla 

cinco areas de conhecimento, entre as quais a Psico-Sociologia da Comunicac;ao. 

Neste sentido, a oferta formativa em Psicologia Social no ambito do Grupo Discipli

nar de Ciencias de Comunicacao na Universidade do Minho contempla os tres ciclos 

de ensino. 
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Os objectivos e contelidos da Psicologia Social na licenciatura em Ciencias da 
ComunicaQiio 

0 programa de Psicologia Social visa, fundamentalmente, contribuir para a con
cretizafao dos objectives gerais da Licenciatura em Ci�ncias da Comunicaf3.o, nomea

damente pretende desenvolver as competencias dos estudantes para compreender, 
analisar e discutir criticamente a comunica�ao humana no contexto social, politico, 

econ6mico e cultural das sociedades actuais, e para intervir na realidade social. 

Sendo uma disciplina de caracter introdut6rio, o programa privilegia a s6lida 
reflexao te6rica, com o aprofundamento de alguns dos principais conceitos e mode

las te6ricos, em constante articula�ao com a perspectiva 'pragmatica', atraves da 

analise de casos praticos e exercicios em sala de aula e atraves da realiza9ao de um 
trabalho de grupo sobre um tema a escolha dos estudantes. Dito de outra forma, 
pretendemos demonstrar a aplicabilidade dos modelos te6ricos na analise do com
portamento humano nos seus diversos contextos, tentando seguir a maxima pela 

qual Lewin orientou os seus programas de pesquisa e intervenfii.O: "nada mais pra

tico do que uma boa teoria". 

Os estudantes obtem, atraves desta disciplina, conhecimentos fundamentais 
para a compreensao das suas futuras actividades profissionais. A forma9ao de atitu
des e a sua mudan�a, a rela�ao entre as atitudes e os comportamentos, os processos 

de influ8ncia social, a forma como as pessoas processam informa�ao ou atribuem cau

sas aos fen6menos, a dinftmica de grupos e as rela�Oes intergrupais, os processos de 

constru�ao de identidades, as representa:�Oes sociais e a mem6ria social sao alguns 

dos temas abordados nesta disciplina que, pela sua relevancia social e permanente 
actualidade, tern despertado um grande interesse por parte dos estudantes. 

Dados os Jimites de tempo inerentes ao funcionamento de um semestre acade
mico e a amplitude das tematicas respeitantes ao comportamento social humano, 
nao podemos abordar todas essas tematicas no quadro da unidade curricular Psico
logia Social. Na escolha dos capftulos do programa tivemos em considera9ao a cen
tralidade de alguns temas na hist6ria da Psicologia Social, mas tambem aqueles que 
recentemente ganharam novo folego no seio da disciplina. 0 programa compreende, 
assim, temas que retomam as dimensOes fundamentais do comportamento interpes

soal, intragrupal, intergrupal e intercultural (e.g., Cabecinhas e Cunha, 2008). 
Os capitulos estao organizados de modo a combinar a perspectiva hist6rica do 

estudo das grandes tematicas com questoes sociais da actualidade. Desta forma, os 
estudantes tern oportunidade de 'viajar no passado' atraves da hist6ria das ideias, mas 
tambem de olhar o presente atraves do contacto com pesquisas empfricas recentes, 
relevantes para a analise das problematicas sociais da actualidade (Cabecinhas, 2009). 

A investiga9iio empirica que temos realizado ao longo destes anos sera abor
dada em alguns capitulos (e.g., Cabecinhas, 2007; Cabecinhas & Evora, 2008; Lazaro, 
Cabecinhas & Carvalho, 2008), visto que partilhamos da opiniao que o ensino deve 
ser permanentemente actualizado atraves da pesquisa e porque esta da oportuni-
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0 outro aspecto que define a recensiio critica e a circunstancia temporal pr6pria 
da sua publicitacao. E em princfpio feita para um leitor que desconhece do que ela fala. 

A recensao, normalmente, e publicada no dia da estreia, ou mesmo antes, impli
cando desde logo o seu desconhecimento por parte do leitor, futuro eventual espec
tador. Esta antecedencia define-lhe, desde logo, coma fun,iio um chamar de atencao 
- como na publicidade com a qual, alias, por vezes se confunde - para a obra a vir e
a ver. Ate por ai o que e vista pelo critico se apresenta diferente aos olhos do espec
tador para quern aquele mundo ja niio e inteiramente incognito, coma o tinha sido
para o crftico. 3 

Se e certo que a recensao tern par funcao prim8.ria fornecer informacao (nem 
toda. A convencao manda que se niio deve revelar o desenlace do enredo) sabre o 
tema, os participantes (actores, personagens), aquilo sabre o que o filme e. Mas tam
bem, para alem da dimensao puramente informativa, espera-se da recensao jorna
listica que ela de alguma indica,ao valorativa de modo a poder ajudar o passive! 
espectador a tomar uma decisao quanta aos motivos que possa ter, ou nao ter, para 
passar a accao de ir ver o filme. 

E aqui sobretudo que esta presente o cariz ret6rico da recensao critica uma vez 
que, tal como na ret6rica em geral, se trata de um discurso orientado para a moti
vacao do outro, o seu audit6rio leitor, a ac�ao. E nisso precisamente que consiste o 
discurso ret6rico. 

Desde logo, portanto, mesmo na sua realizacao mais elementar, a critica de 
cinema pode ser caracterizada com um tipo de discursividade de alto tear persuasivo, 
isto e ret6rico. 

De onde se compreende que v8.rios �ispositivos ret6ricos possam estar presen
tes coma por exemplo aquele a que Arist6teles classifica coma prova tecnica, isto e 
que depende inteiramente dos recursos do orador, e que e o seu ethos, neste caso o 
do critico na sua singularidade subjectiva que inclui a do gosto relativamente a mul
tipla diversidade das obras filmicas. 

A critica (em geral e a  do cinema em particular) tern tambem efeitos varios. 
0 primeiro - intencional, este - e o de convencer o leitor da correcciio das suas 

interpretaci'.ies, como das suas avaliac5es. Ha, portanto, uma dimensao persuasiva na 
crftica que estrutura muito fundamentalmente o seu discurso . 

Mas ha tambem um outro efeito, nao menos intensamente esperado pelo leitor 
destinatiirio, e que e o de, niio ja persuadir inculcando uma nova opiniiio no espirito 
do audit6rio, mas antes o de reconfortar, reforcando-a, uma convi.ccao ja existente ou 
para a qua! ja no espirito haveria alguma propensao. 

De onde vira essa propensiio, e uma questiio porventura indecidivel. Havera, 
no entanto, em ambos os casos, na persuasao coma no reconforto, um papel decisivo 

3 N. Ben-Shaul (Film. Oxford, Berg, 2007. p. 1) distingue a critica de cinema da geralmente designada "Teoria do

cinema" (film theory) pelo facto de a critica se referir a obras individualmente consideradas nos seus mtiltiplos con

textos (hist6rico, social, politico, autoral, generico) contrariamente a teoria do cinema que se interroga sobre o fen6-

meno filmico em geral, independentemente de qualquer considerai;:iio contextualmente singularizada.
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Diferentemente da raiz Unica, at8.vica e verticalmente identitaria, caracteristica 
da poetica do Classicismo, a qua! provoca o definhamento de quanta !he e estranho, o 
rizoma da poetica barroca busca a rela9ao com outras raizes, incorpora a diferenca, ali
menta expresscies artfsticas "compostas" e polivocais. Sao tao congeniais o Barraco e 
a paisagem tellirica e humana da America latina, que "nuestro sefior barroco", nas 
palavras visionarias e orgulhosas de Lezama Lima, "entre nosotros [. . .] fue un arte de 
la contraconquista",de ta! modo que o barroco dos seculos XVII e XVIII se metamor
foseou, numa fulgura98.o m3.gica, no Neobarroco contempor8.neo. Em suma, os c6digos 
de representa9iio da po€:tica barroca possibilitavam, incentivavam e legitimavam as 
inova96es, as mudan9as e as rupturas que configuravam uma literatura emergente. 

A luz desta analitica semi6tico-representacional, ganha consistencia a hip6tese -
ou a tese -daqueles investigadores que, como Afranio Coutinho (1911-2000) propug
nam que a literatura brasileira se diferencia da literatura portuguesa, se torna uma 
literatura emergente, com o Barraco, ja no seculo XVII (falar da sua autonomizacao, 
neste contexto epocal, como literatura nacional seria um anacronismo que s6 geraria 
confusoes). Afril.nio Coutinho, pioneiro dos estudos sabre o Barraco no espaco linguis
tico-cultural luso-brasileiro, com o seu livro Aspectos da literatura barroca (1950), 
defendeu esta tese em diversas obras -Introduqao a literatura no Brasil (1959), Con

ceito de literatura no Brasil (1960), A tradi,;tio afortunada (1968) e O processo de des

colonizaqtio brasileira (1983) - e, segundo julgo, deu-lhe uma derradeira formulacao 
no ensaio intitulado "O Barraco e a  mesticagem americana", vindo a luz em 1993.5 

Ao fazer o balanco das suas pr6prias investigacaes e dos trabalhos sabre esta 
materia de outros investigadores, escreveu nesse ensaio Afr8.nio Coutinho: "Com as 
figuras literarias e obras do periodo, vistas segundo a nova 6ptica decorrente da apli
carao do conceito de Barraco, ficou nitido o caracter "brasileiro" daquela producao, 
diferentemente da teoria ate entiio dominante, segundo a qua! eram simples ramos 
da portuguesa" (p.32). 

Esta tese, a qua! se contrapoe a tese hist6rico-literaria e hist6rico-sociol6gica 
defendida, entre outros investigadores, por Antonio Candido na sua grande obra A
formactio da literatura brasileira (U ed., 1959), segundo a qua! a literatura brasi
leira se tera autonomizado quando passaram a existir condi90es institucionais neCes
sB.rias e suficientes, quer no respeitante aos criadores literB.rios, quer no respeitante 
aos leitores, quer no respeitante aos mecanismos transmissores que conectam cria
dores e leitores - condicoes estas que se verificariam a partir da segunda metade do 
seculo XVIII-, foi redutoramente classificada par Pierre Rivas coma tese ou teoria 
te!Urica, restringindo o seu alcance a influ€ncia nos textos literB.rios do meio fisico 
e social e do entorno colonial (a fauna, a flora, as montanhas, os indigenas, os padr6es 
de vida social, etc.). 6 

6 0 ensaio de Afr�nio Coutinho est& publicado no volume Estudos universittirios de lingua e literatura. Homenagem 

ao Prof Dr. LeodegUrioA. de Azevedo Filho, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1993. 
6Pierre Rivas, "Emergence et differentiation des litteratures sous dependence: Quelques propositions theoriques", 

Litteratures emergentes/ Emerging literatures, pp.183-186. 
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16gica hist6rico-literaria e sociol6gico-literaria que informa a sua investigariio e a 

sua an::ilise; tern razao Haroldo de Campos, na sua visa.a nao historicista, ao carac

terizar a emergencia da literatura brasileira como um "salto vertiginoso" (Ursprung, 

para dize-lo com Walter Benjamin), possibilitado pelo Barraco (no qua! Haroldo de 

Campos realra o legado do maneirismo de Camoes).8 

0 Neobarroco do seculo XX, ta! como teorizado e praticado por poetas e roman

cistas como Lezama Lima, Alejo Carpentier, Severo Sarduy, Guimaraes Rosa, 

Haroldo de Campos, etc., e um projecto - e nao um regresso ou um epig6nico revi

valismo - que se alimenta dessa fonte primordial do Barraco e que incessantemente 

se metamorfoseia e se reinventa, explorando a din8mica <la poetica da relm;ao que 

o Barraco e, desvelando os prodfgios do real maravilhoso, fantastico e magico, explo

dindo em apoteoses de formas hidicas e festivas, subvertendo c6digos, carnavali

zando discursos, parodiando textos, espectralizando referentes.9 

Se a tese de Afrilnio Coutinho, partilhada por outros investigadores latino-ame

ricanos, sabre a emergencia da literatura brasileira, se afigura consistente sob o 

ponto de vista estetico-literario e te6rico-liter3.rio, sem ignorar os factores sociais, 

ideol6gicos e politicos envolvidos em todo este processo de emergencia e autonomi

za<;:lo, 10 fundamentando e explicando congruentemente, em termos de semiose lite

raria, as inovaroes, as alteridades, as adaptacoes e as hibridacoes que se manifestam 

nos discursos produzidos no Brasil colonial,ja o mesmo niio se podera dizer dos pres

supostos hist6rico-literarios e comparatistas em que assenta a tese. 

Afrilnio Coutinho aceita coma uma evidencia que, no Brasil coma em toda a Ame

rica hisp§.nica, o Barroco e uma estetica e uma arte que as col6nias importam dos 

seus centros metropolitanos, 11 mas, impelido por uma not6ria hostilidade a Portugal, 

a cultura e a literatura portuguesas, postula coma matriz da literatura barroca bra

sileira a literatura barroca espanhola, com o argumento radicalista, niio validado por 

quaisquer ordens de raz5es, de que o Barroco e espanhol e de que " o Barroco passou 

8 Cf. Haroldo de Campos, "Barroco literario brasileiio", P. Aull6n de Haro (ed.), Barraco, Madrid, Editorial Verbum, 
2004, p. 1109. 

9 0 conceito de Neobarroco, como heran�a e reivenfiio antropol6gica, estetica e estilistica do Barroco na modernidade 
tardia do seculo XX, foi elaborado sobretudo por tres grandes escritores cubanos: Alejo Carpentier, Jose Lezama 
Lima e Severo Sarduy. A estes autores, deve-se juntar o nome do poeta brasileiro Haroldo de Campos. E mais 
recuado no tempo, como genial criador neobarroco, avulta Jorge Luis Borges. Sohre o conceito de Neobarroco nas 
literaturas latino-americanas, vide: lrlemar Chiampi, Barroco y modernidad, Mexico, Fondo de Cultura Econ6-
mica, 2000; Petra Schumm (ed.), Barrocas y modemos. Nuevos caminos en la i11vestigaci6n del Barroco iberoame

ricano, Frankfurt am Main-Madrid, Vervuert-Iberoamericana, 1998. 
10 0 reconhecimento da mesti,;agem e da crioulizafao propiciadas pelo Barraco no piano cultural e artistico niio impede 

Afri9.nio Coutinho de ver as UmsOes e os conflitos originados pelo dominio colonial: "Na America, especialmente no 
Brasil, o processo anticolonial, ou de descolonizaf80 intelectual, teve continuidade desde o inicio. Entre n6s, ele deu 
lugar a uma " tradirao afortunada", rica e intensa. A literatura coube a maior parte na luta. E hoje em dia, desde o 
Romantismo, ela contem um m.icleo de pensamento critico e de reflexao consciente, ap6s um longo perfodo de ins
tinto nativista, mantido na sujeirao pela m6 colonizadora" (cf. "O Barraco ea mestifagem americana", p. 40). 

11 Esta evidencia e rasurada por Alejo Carpentier, que leva a cabo a ontologizarao a-hist6rica, portanto pre-colom
bina e pre-colonial, do Barro co americano (cf. A.Carpentier, "El barroco y lo real maravilloso", Raz6n de ser, Cara
cas, Universidad Central de Venezuela, 1976). 





Sohre a comunicaQiio, Anibal Alves 

Zara Pinto-Coelho* 

'� vida, no que tem de melh01; e um processo que fiui, que 

se altera e onde nada esta fixado" (Carl Rogers, 1985: 38). 

"Este processo implica a expans{io e a matura<;tio de todas 

as potencialidades de uma pessoa. Implica a coragem de 

ser. Significa que se mergulha em cheio na corrente da uida. 

E, no entanto, o que ha de mais profundamente apaixonante 

em relar;ao aos seres humanos e que, quando o indivtduo se 

torna interiormente livre, escolhe esta "vida plena" coma 

processo de transformaqao" (Carl Rogers, 1985:174). 

Li pela primeira vez esta obra em 1987, dois anos depois de ter passado de aluna 
para companheira de trabalho do professor Anibal. Na altura, foi a partir de mim 
que a Ii. Hoje, ela faz sentido no quadro da minha experiencia com o professor Ani
bal, e em particular no modo coma fui experienciando a minha viv@ncia da pessoa 
em causa. Desta imensa infinidade, apraz-me sublinhar a aprendizagem sobre a 
comunica�ao e o ensino, que ancoro agora nestas passagens da sua escrita, e numas 
quantas palavras minhas. 

A liberdade para ser 

"A esta controversia se referia o grande inovador da ret6rica, Chaim Perelman 
nesta passagem: "toda a actividade espiritual que se situa entre o necess3.rio e o 
arbitrario s6 e razoavel na medida em que se baseia em argumentos e, eventual
mente, em controversias que normalmente nao conduzem a unanimidade" (Perel
man, 1993). 

A convergencia de Perelman com o nosso autor no interesse pela argumenta�ao 
nao fara esquecer importantes diferen,as entre os dois no respeitante a pr6pria con
cep,ao da argumenta,ao ea rela,ao desta com a filosofia (Ducrot, 1988: 179). 

Sublinhamos a controversia na expressao citada porque e, finalmente, sobre o 
car8.cter polemico que Ducrot reconhece ao discurso que vamos terminar. E que, para-

* Centro de Estudos de Comunicai;:llo e Sociedade, Universidade do Minho. Enderei;:o electr6nico: zara@ics.uminho.pt 





0 ensino 

Eu ndo sou eu nem sou o outro, 

Sou qualquer coisa de intermedio 

ZARA PINTO-COELHO 26! 

Mas, para mim, esta continua a ser a melhor hist6ria de todas: ouvi-a ha mui
tos anos, ainda como aluna, contada pelo meu querido amigo, professor Anibal Alves. 

E pena n8.o conseguir reproduzir o som das suas palavras ... e dos seus gestos: 

" ( ... Lee Thayer ... ) Esta distinciio das competencias lembra-me a hist6ria do 
regente da banda que em dado arraial fez prova de as possuir. Foi o caso que a comis
siio de festas tinha conseguido trazer a aldeia a famigerada banda da Guarda Nacio
nal Republicana, julgando com isso ter ultrapassado em muito o valor da comissiio 
anterior. Chegou-se ao arraial com grande expectativa sabre a actuacao da banda. 
Inicia-se esta com as ''Valquirias" e as 11Quatro EstacOes" a que se seguem outros 
excertos do repert6rio classico. 0 des§.nimo entre o povo depressa se manifestou e, 
nos membros da comiss8.o o nervosismo era not6rio. Neste ambiente tenso, o regente 
faz uma breve pausa e distribui outras pecas musicais: sucedem-se corridinhos e 
"passos-doble", marchas e raps6dias. E foi o delirio no pllblico e na comissao. 0 juiz 
da festa niio se conteve. Sobe ao coreto com a banda em aplauso, e exclama para o 
regente: "Para ca esses ossos, amigo! Parabens! E voces na primeira parte a fingir 
que nao sabiam tocar". 

A anedota ilustra o desempenho da competencia tatica nos dois tempos. A exce
lente execu98.o do primeiro tempo nao levou ao exito. 86 a visao e compreensao da 
situa9ao, pr6prias da competencia estrategica, levaram a actua98.o adequada e, por 
isso, ao exito" (Alves, 1992: 258). 
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de campo orientados pelo Professor Polonah, a 'Hist6ria das Mentalidades' a cargo 

do Professor Arriscado Nunes e a 'Hist6ria da Arte' com a Professora Lucia Rosas. 

Na rua do Abade da Loureira tinhamos ainda as 'Praticas Pedag6gicas', onde 

o Professor Elias Blanco nos leccionava a 'Comunicacao Audiovisual', o Professor

Gomes Dias a 'Didactica' e os Professores Luisa Alonso, Luis Pinho e Joiio Henri

que, a 'Analise da Relacao Pedag6gica' e o 'Micro-Ensino'. Aqui faziamos verda

deiros ensaios laboratoriais de comunica�ao, em que nos reviamos no ecran, na 

postura de futuros docentes.

Tambem niio nos podemos esquecer a assistencia its aulas de Hist6ria do Pro

fessor Valdemar Castro (depois nosso orientador de estagio), que voluntariamente 
as disponibilizava na Escola D. Maria II, e que bem nos ajudaram a preparaciio 

da actividade que, em breve, viemos a exercer. 

Por certo que haveriam ainda de ser evocados outros testemunhos e outros 

percursos, de forma a aprofundar a mem6ria desses tempos primordiais das Cien

cias Sociais na Universidade, que siio tambem o principio da nossa formaciio. Foi 

aqui que colhemos os fundamentos das nossas bases cientificas e pedag6gicas, 

com que viemos a enfrentar de forma confiante e empreendedora a dificil tarefa 

que e educar e ensinar. 

A todos o nosso muito obrigado! Ca estamos para testemunhar que valeu a 

pena o esforco e a colaboraciio de todos. 

Por ultimo, e com uma magoa inevitavel, nil.o podemos deixar de aludir a

mem6ria de quern connosco partilhou estes anos e ja partiu, cedo de mais, por 

certo, e para quern, neste dia de saudade, enviamos o nosso Bem Hajam!" 















Natalia Dias* 
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E com elevada estima e carinho que ouso responder ao desafio lancado para 
prestar uma sincera, embora humilde, homenagem a quern com tanto carinho e 
profissionalismo me acompanhou ao longo dos 5 anos de Licenciatura e que dei
xou, para sempre, importantes marcas que o tempo jamais podera apagar. 

Hoje recordo, com certa nostalgia e muita saudade, aqueles tempos em que a 
1 • turma de Comunicacao Social da Universidade do Minho, juntamente com o 
seu estimado Director de Curso, o Prof. Dou tor Amoa! Alves, e com o apoio de toda 
a equipa docente, batalharam para enfrentar os novas desafios comuns a quern 
"desbrava" novas caminhos ... Estou convencida que os hons resultados obtidos s6 
foram possiveis porque eramos uma verdadeira familia. 

Agradeco profundamente ao Prof. Doutor Amoa! Alves por ter partilhado con
nosco o seu elevado conhecimento e, ainda, o seu profundo sentido de humani
dade. Recordarei, para sempre, os gestos carinhosos e paternalistas com que 
sempre nos presenteou. Para esta nova etapa da sua vida desejo, sinceramente, 
as maiores felicidades. Bem-haja! 

Braga, 21 Marco 2009 

Nelson Soares** 

Conheci o Professor Dou tor Anibal Alves na qualidade de docente em Teorias 
da Comunicacao, em 1995, o mesmo ano em que uma musica dos Rio Grande, A 
Fisga, trazia a mem6ria colectiva a figura do mestre-escola. 

Foi sempre essa singularidade de preceptor, ta! era o meu grau zero de ins
trucao em comunicacao comparado com a sua sapiencia e eloquencia, que nele 
reconheci. 

No ano em que atinge a sua merecida reforma constitui um grato dever subli
nhar o extraordinario desempenho do Professor, do Investigador, do Dirigente e do 
Homem. 

Ter sido o ide6logo e fundador do meu curso de Comunicacao Social bastaria 
para ter o meu reconhecimento, mas o exercicio de vtirios cargos com inexcedivel 

empenho e determinacao, com grande saber, evidenciado excelentes qualidades 

*Licenciada em Comunica�ao Social peia Universidade do Minho (1991-96). Marketing Specialist da empresa PRI
MAVERA, em Braga (desde 2007). Formadora e Consultora na Eirea comportamental em regime de presta'r3.o de ser
vi9os (2006-2007). Directora da Qualidade, Sicaprep, Lda., Funchal (2004- 2006). Tecnica Superior de Comunicaf8o, 
B\lssola, Lda. (1996-2004). 

** Licenciado em Comunica9iio Social pela Universidade do Minho. Director-geral da ADVERBE - Assessoria de 
Comunica�ilo. 
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secundario altamente formatado para as notas no quadro negro que o professor 

escrevia e que eram quase biblicas, soava-nos estranho, revolucionB.rio mesmo, 

mas sentiamo-nos diferentes ... uma classe a parte. 

Enfim, muita agua ja passou no rio em que nos cruzamos. Mas as lembran

ras, essas, siio eternas e saudosas. Agora, apenas desejo que a nova etapa da sua 

vida, Professor, seja pautada pelo mesmo espirito de tranquilidade, sabedoria e 

amizade que sempre o caracterizou. 

Em jeito de resenha biografica, comecei a minha carreira pelo Jornalismo 

(local), mas a paixiio embateu numa dura realidade que me levaram a caminhos 

profissionais ligados a Comunica9iio Empresarial, ao Marketing e a Gestiio de 

Produto. Estou actualmente a iniciar um novo desafio profissional na empresa 

MDS Consultores de Seguros e Risco, no departamento de Marketing, depois de 

ter construido uma experiencia muito valida e rica de 11 anos na AEP/EXPO

NOR. Estou casada ha 10 anos e a  Carolinaja vai fazer 8 anos em Abril de 2009 ... 

Imagine-se. 0 tempo passa. 

Um grande bem-haja e um beijinho. 

Anabela Carvalho* 

"Levar em conta": uma li�iio vivida 

0 que e um professor universitario? As defini9iies dependeriio, certamente, 

das expectativas de cada um: um mentor, um fornecedor de informa9iio, um inte

lectual, etc. Quando iniciei a minha Licenciatura esperava, muito ingenuamente, 

que os professores fossem uma especie de oraculo, alguem que nao so me pudesse 

oferecer explicaroes inequivocas e verdades universais sobre qualquer questiio, 

mas que tambem fosse capaz de ver com nitidez a direcrao ideal para o futuro 

colectivo da especie. Rapidamente percebi que tinha colocado a fasquia a um nivel 

impossivel de atingir pelos - afinal - humanos professores universitarios (rapi

damente confirmei, tambem, algo que de certa forma me fascinava mas que igual

mente temia: os muitos relativismos e contingencias das Ci8ncias Sociais; mas 

essa e outra conversa ... ). 

Porem, nesses primeiros anos, fui des co brindo outras verdades, nao universais, 

mas muito particulares. Aprendi, por exemplo, que a rela9ao de cada professor com 

o seu tema molda uma aula como uma garrafa molda a agua no seu interior: inco

lor ou colorida; estreita ou larga; vertida num fio continuo ou aos soluros. Dificil
mente se encontrariio melhores exemplos de professores perfeitamente ajustados

*Centro de Estudos de Comunicacao e Sociedade, Universidade do Minho.
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pretendo prestar a minha homenagem. E foi desta forma que se deu o meu pri
meiro encontro e os iniciais contactos corn o meu homenageado! 

Nesta primeira convivencia, deixou-me uma impressao deveras positiva. 
Fiquei imediatamente a saber que ambos eramos naturais de Tras-os-Montes e 
esse foi um singular mote para um born inicio de conversa. A seguir, vieram as ine
vitaveis perguntas sobre gostos pessoais: os filmes, as viagens, os passatempos e 
as leituras diarias for am o prato forte da "ementa". Depois de lhe ter revelado a 
minha preferencia par jornais coma o "Expresso" e o ''Ptiblico", e por alguns filmes 
marcantes coma "Africa minha" ou "Dan{!a com lobos", mostrei-lhe igualmente a 
minha predilecciio por escritores como Gabriel Garcia Marquez, Ernest Hemi
ngway, Julio Dinis, Eca de Queir6s, Camilo Castelo Branco, Alves Redo!, entre 
varios outros. Em simultaneo, apercebi-me do gosto que ambos sentiamos pelos 
expressivos "Sermoes" do Padre Antonio Vieira! Naquele instante senti que estava 
na presenca de uma pessoa de inegavel capacidade intelectual e humana! 

A entrevista decorreu muito bem, socorrendo-se o Professor Anibal da sua habi
tual simpatia, empregando sempre na nossa "conversa" um.a grande dose de sereni
dade e de diplomacia, como o momenta aconselhava. Passadas semanas, fui informado 
de que havia sido seleccionado! Finalmente sentia que as expectativas que dias antes 
transportara na minha "bagagem" haviam frutificado! Que satisfacao sentia! 

0 meu retorno a Universidade do Minho da-se em meados de Maio de 1993. 
Agora, nao e mais a entrevista que me agita. E chegado o momenta de colocar 
"ma.as a obra"; de ser apresentado a novas pessoas, de utilizar novas metodos de 
trabalho e de servir novas publicos. Imagine-se quern foi o meu anfitriao? Obvia
mente, o Professor Anibal Alves! 

Lembro-me de o acompanhar a uma sala para ser apresentado aos alunos do 
2' ano do Curso de Comunicacao Social. Era no Complexo Pedag6gico I, num dos 
pisos superiores. Recordo-me ter subido varios conjuntos de escadas e ... la estou 
eu, em frente de algumas dezenas de alunos! Confesso que, naquele momenta, 
nao me senti a pessoa mais a vontade do mundo mas, com os predicados que o Pro
fessor Anibal ia utilizando a meu respeito e com a sua preciosa ajuda, la consegui 
sair a bem daquela minha primeira "prova de fogo"! 

Com o decorrer dos dias, o contacto e as solicitacoes dos estudantes foram 
chegando, o que contribuiu em muito para um clima de entreajuda e de conheci
mento mutuos. 0 Professor Anibal Alves peclia-me que filmasse, identificasse e lhe 
gravasse as cassetes das exposicoes dos alunos em formatos diferentes, para as 
poder visionar em casa. 

Assisti por dentro a preparacao das suas "Provas de Agregacao". Foi um 
momento igualmente marcante! 0 frenesim e a roda-viva que o Professor demons
trava eram atenuados pela pronta resolucao de alguns dos seus problemas. 
Recordo o "contra rel6gio" na impressao dos vl:lrios exemplares necess8.rios! Aos 
poucos, e com um trabalho de equipa cada vez mais intenso e diversificado, foi 
passive! consolidar um forte espirito de amizade e de camaradagem. 
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A partir daqui, cada vez mais capacitado e entrosado com o trabalho desen

volvido, as solicitacoes foram aumentando e o reconhecimento tambem. Nao raras 

foram as vezes em que o Professor Anibal teceu rasgados elogios ao seu corpo de 

funcionarios niio docentes, nomeadamente aquando da cerim6nia dos "25 anos do 

Instituto de Ciencias Sociais", num claro reconhecimento as capacidades das pes

soas que entiio o coadjuvavam. 

Para alem do merit6rio papel desempenhado, quer como responsavel pela 

Seccao e mais tarde Departamento de Ciencias da Comunicacao, quer como Pre

sidente do Instituto de Ciencias Sociais, tive ainda o grato prazer de ter recebido 

ensinamentos do Professor Anibal Alves, enquanto seu aluno do curso de Mes

trado em Ciencias da Comunicacao, na cadeira de Pragmatica da Comunicacao. 

Uma experiencia nova, Unica e muito, muito enriquecedora! 

Depois destas pequenas mas prestigiantes etapas percorridas na companhia 

do Professor Anibal, vividas em varios papeis e em varios momentos, desejo que 

nesta sua nova viagem, muitas mais etapas despontem no seu caminho, com o 

assinalavel sucesso que o tern caracterizado. 

Usando sabiamente do seu "engenho e arte", coube-lhe a dificil tarefa de 

"desenhar" o rumo de Cursos, de Escolas, de projectos e de pessoas, com resulta
dos que saltam a vista. Certamente, nilo !he faltariio nunca capacidades para 

redesenhar o seu pr6prio futuro e o da sua familia. 

0 meu muito obrigado ao Prof. Doutor Anibal Augusto Alves. 

19 de Marco de 2009 

Lucia Azevedo* 

0 meu pequeno testemunho pessoal do grande apreco que tenho pelas quali

dades do Professor Am'bal Alves, que tanto admiro e estimo. Um Mestre que man

tern um espfrito de aprendiz, com quern tive o privilegio de trabalhar e conviver 

e de quern recebi importantes licoes. No quotidiano de trabalho, que nos absorve 

e consome, ensinou-me que o essencial nem sempre e visivel aos nossos olhos. Um 

apreciador do tempo e das coisas simples que, mesmo na correria desgovernada 
em que vivemos, e capaz de dar prioridade aos sentimentos e as pessoas. 

5 de Abril de 2009 

*lnstituto de Ciencias Sociais, Universidade do Minho. 
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As palavras que escrevo, e das quais agrade;,o a oportunidade, querem ser 
apenas um testemunho pessoal do grande apre;,o que tenho pelas qualidades do 
Sr. Professor Anibal Alves. 

Conheci o Sr. Professor nos primeiros anos de vida da Universidade do Minho, 
tendo tido o privilegio, anos mais tarde, de trabalhar directamente com ele no Ins
tituto de Ciencias Sociais. Sou testemunha do seu merito e coerencia, do profis
sional competente que e, mas com certeza outros acrescentarao mais sabre esta 

faceta, com mais conhecimento e autoridade do que eu. 
Gostaria de evidenciar a faceta humana do homenageado, que cultiva a sim

patia, a simplicidade, generosidade e a amizade sincera, que fala com todos os 
que o rodeiam com carinho, tendo sempre uma palavra sabia e certa. Bem-haja 
pela ajuda que me deu nos momentos que mais precisei! 

E por tudo isto que nutro pelo Sr. Professor uma grande admira;,ao e eterna 
gratidao. 

Sofia Oliveira** 

"Uma boa palavra multiplica amigos e atrai respostas amaveis". Esta e uma 
das muitas li;,oes que guardo da convivencia com o professor Anibal: um homem 
afavel, cordial, generoso e amigo. 

Tive o privilegio de conhecer o professor Anibal enquanto estudante de licen
ciatura. Foi ha 11 anos. Recordo-me da forma doce como se dirigia aos alunos. Era 
de uma notavel compreensao. Quando tecia criticas, relativamente aos exercicios 
praticos levados a cabo na disciplina de Teorias da Comunica;,ao, era de uma deli
cadeza exemplar. Privilegiava sempre os aspectos positivos dos trabalhos. Quando 
era "obrigado" a apontar algo de negativo, fazia-o com do;,ura sem nunca humilhar 
os estudantes. E este o professor que recordo. 0 professor meigo, simpatico e com
preensivo. 

Na minha primeira incursao pelo mundo profissional, tive tambem o privile
gio de ter trabalhado com o professor Anibal, na organiza;,ao dos 25 anos do I CS. 
Aprendi muito com a sua experiencia, e sobretudo retive o gosto pela perfei;,iio, 
que o professor Anibal dedicava em todas as tarefas que !he estavam confinadas. 

Nao sou a pessoa mais credenciada para destacar o valor profissional do pro
fessor Anibal. Creio que o seu curriculum vitae espelha bem o seu trajecto profis-

*Aposentada da Universidade do Minho.

**lnstituto de Ci�ncias Socia.is 
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sional. Prefiro pois, centrar-me na pessoa e nao no profissional. Para mim, o mais 

importante e a forma exemplar como sabe lidar com os outros. 0 que caracteriza 
o professor Anibal silo os tracos de uma personalidade singular que o tornam na
pessoa ideal que gostamos de encontrar pela segunda-feira de manhii. Da-nos
animo comecar assim uma semana de trabalho, saber que alguem se preocupa
"se estamos hem". Sem duvida, que trabalhar com o professor Anibal e gratifi
cante e contribui para sermos pessoas mais felizes!

Continue sempre assim, a ser um homem feliz com a vida. 
Obrigada professor! 

Joaquim Pinto Machado* 

Professor Anibal Alves 
E crescente, na Universidade Portuguesa, o numero de Professores Catedra

ticos que se aposentam antes da idade da jubilacao. Creio que, em muitos casos, 
o fazem por niio se sentirem bem numa instituicao a involuir para entidade
empresarial nos seus reais (que podem ser hidden) objectivos e nos criterios da
sua gestil.o. Sera isso o que aconteceu com o Professor Anibal Alves?

A aposentaciio deste Professor constitui perda importante para a Universi
dade do Minho, dado tratar-se de Alguem que faz parte das suas raizes, pois que 
nela esta integrado desde os prim6rdios da fase de instalaciio, tempos her6icos de 
criatividade pertinente, de dedicaciio ate ao "sangue, suor e lagrimas" e de indi
ziveis alegrias ao ver crescer, firme e bela, a obra de que se e co-obreiro! 

Foi este, sempre, o percurso do Professor Anibal Alves na Universidade do 
Minho, em que integrou, magistralmente, as vertentes cientifica, pedag6gica, cul
tural e humanista, como e timbre dos autenticos Academicos. E se atentarmos, 
ainda, na sua sociabilidade de educaciio esmerada e cativante afabilidade, fica 
sobejamente demonstrada a veracidade do que acima afirmei: que a sua aposen
taciio foi perda de monta para a Universidade do Minho. E mais um luzeiro que 
se apaga dum passado que se vai apagando. 

Aqui !he exprimo, Caro Amigo, a minha alta consideracao. 

* Professor Jubilado da Universidade do Minho. Professor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Po1io. 



Julio Barreiros Martins* 
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Conheci o Doutor Anibal Alves em 1983 quando fui eleito Presidente do Con

selho Cientifico da Universidade do Minho, conselho onde estavam representadas 

todas as unidades cientifico-pedag6gicas da UM, correspondentes as que hoje sao 

designadas por Escolas e Institutos. Nao me lembro de quern me tenha recomen

dado o nome de Anibal Alves para Secretario do Conselho. Sei apenas que fiz ques

tao de que fosse alguem de Ciencias Humanas. 

Anibal Alves trabalhou comigo durante 2 anos. Como no Conselho caiam 

todos os grandes problemas das unidades cientifico-pedag6gicas acima referidas, 

o trabalho era arduo e intenso. Era um trabalho na "raiz" da Universidade, ate

porque o Conselho nao era apenas um 6rgiio acessor do Reitor. Tambem tinha

poderes decis6rios.

Nesta imensa tarefa o apoio do Doutor Anibal foi fundamental. 0 Doutor Ani

bal era o "Conselheiro" que eu tinha mais pr6ximo. Recordo com saudade as con

versas que tivemos sobre problemas espinhosos fundamentais que tiveram de ser 

resolvidos. Tinham de ser postos nas reuniiles do Conselho de forma muito clara 

e transparente para que se chegasse a uma resolucao tanto quanto possivel de 

consenso e isso aconteceu na grande maioria dos casos. Em tudo muitas das ideias 

do Doutor Anibal, imbuidas de um Humanismo e de uma compreensiio excepcio

nais, foram decisivas. 

A isso niio e certamente alheia a excelente formacao e o Curriculum Vitae 

que ja tinha onde predomina o seu doutoramento na Universidade Cat6lica de 

Lovaina mundialmente conhecida e respeitada. Embora eu niio tenha competen

cia para apreciar o seu CV, transparecem nele as valiosas contribuicoes que deu 

e continua a dar para o desenvolvimento na Universidade do Minho de um dos 

mais criticos temas para toda a Humanidade presente e futura, o da Comunica

rao sob todos os pontos de vista: a Comunicacao na Cultura dos Povos; a Comu

nicacao em todos os aspectos do Desenvolvimento de um Pais; a Comunicacao em 

todos os niveis de Ensino e Aprendizagem; os modernos meios de Comunicacao e 

a revolu9iio que produzem e produziriio, na Economia, na Liberdade e Democra

tiza9iio das Sociedades Modernas, etc., etc .. 

Os seus conhecimentos profundos da Pessoa Humana e o seu espirito de 

observa9iio, podem considerar-se proverbiais. A este respeito recordo-me de um 

epis6dio esclarecedor. 

Dada a exiguidade de espacos na UM ao tempo do Conselho Cientifico, o Dou

tor Anibal e eu ocupavamos o mesmo gabinete em duas secretarias. A dele estava 

sempre muito hem arrumada e a minha completamente desarrumada com cen

tenas de processos e papeis a direita e ii esquerda, em cima e em baixo. 

"'Prof. Cat.jubilado de Engenhari.a Civil da Universidade do Minho. 
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ja hem estabelecidas no interior da Instituicao, nomeadamente no dominio da 
investigacao, para tirar partido de sinergias entre areas do conhecimento e den
tro do principio de que o ensino universitario e, por definicao, um ensino baseado 
na investigacao. Foi esse o papel determinante do Prof. Anibal, o de, no ambito do 
Instituto de Ciencias Sociais, criar e desenvolver um grupo dedicado a investiga
cao e ensino no dominio da Comunica,ao Social, area de que foi o primeiro Dou
tor na Universidade do Minho, grupo esse que constituiu o rnicleo a partir do qua! 
germinou e se desenvolveu toda uma nova area cientifica que e hoje em dia uma 
referencia no panorama nacional. 

Tive, enquanto Reitor, o privilegio de trabalhar de perto com o Prof. Anibal 
Alves, podendo testemunhar o vigor, entusiasmo e empenho que sempre colocou 
na defesa do seu projecto, hem como a lealdade e rigor com que assumia os seus 
compromissos. Tenho igualmente podido, como colega, acompanhar e admirar o 
seu trabalho como professor, investigador e gestor experiente, que muito contri
buiu para a implantacao e prestigio das Ciencias Sociais e, em particular, da 
Comunicacao Social. Acima de tudo, encontro no Prof. Anibal um born amigo, sem
pre presente quando necessario, num sentimento que retribuo de uma forma 
muito sentida. 

E, pois, com uma grande satisfacao que, com este breve tributo de grande 
estima e admiracao pessoal, me associo a homenagem que o Instituto de Ciencias 
Sociais presta, muito justamente, ao Prof. Anibal Alves, obreiro dedicado deste 
grande projecto que ea nossa Universidade. 

Mar�o de 2009 

Antonio Rodrigues Dias 

Perde-se no tempo em que circunstiincias conheci o Prof. Anibal Alves. Por 
simpatia sua honrou-me como seu medico assistente, o que tenho procurado faze
lo com o saber que a medicina me permite e com a atencao que todos os que me 
procuram merecem. Sohre o seu curriculum profissional, como academico e peda
gogo, outros saberiio e deveriio saber exprimir melhor do que eu da sua valia e 
exemplo. Do pioneirismo no Instituto da Universidade do Minho a quern ficara 
para sempre ligado o seu nome. Quando nos encontramos para esclarecer sinto
mas e desvanecer angustias, acabamos por falar da vida, dos problemas da socie
dade, dos projectos pessoais, dos horizontes sombrios, mas da esperanca que niio 
pode morrer. Acabo tambem por aliviar as minhas apreens6es, por fazer a cata
rese. Redundante e salientar a sua delicadeza, o respeito pelo outro. Nao consigo 
imagina-lo de modo diferente no seu ambiente profissional. Pressinto que uma 
nova jornada se delineia por entre a magoa da ausencia aparente da sua Escola 
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Sem nunca perdermos contacto, passaram-se quase vinte anos em que s6 de longe 
em longe pude acompanhar presencialmente a evolurao pessoal e a  carreira aca
demica do Anibal. Quer em Lovaina, quer em Evora, quer em Lisboa, esses bre
ves encontros foram sempre ocasiOes de '1p6r em dia" a nossa conversa. 

Finalmente, em Braga, a partir de 1988, voltamos a encontrar-nos quase quoti
dianamente, sobretudo no contexto do trabalho na Universidade do Minho. 

E ja, pois, uma amizade de longa data, alicerrada em grande confluencia de 
ideais e valores e, da minha parte, em admirarao e aprero pela sua coerencia de 
vida, profundidade de pensamento, mas muito particularmente por aquela sabe

doria humana que e fruto, tambem da ciencia, mas sobretudo da reflexiio, na 
busca desapaixonada da verdade e da justira. Sabedoria que parte do primado 
da pessoa e do seu misterio e que dai sabe tirar as consequencias praticas no res
peito pela liberdade, pela opiniiio e pela dignidade do outro. Sabedoria que aceita 
as contrariedades do dia-a-dia sem desanimar nem deixar que as eventuais per
plexidades e hesitaroes pessoais e colectivas obscureram objectivos de maior dura
rao. Sabedoria de quern reconhece o valor da amizade na construriio da pr6pria . 
hist6ria e identidade e de quern tem a coragem de sair da sua comodidade para 
ajudar e congregar os amigos. 

Por tudo isto que procurei exprimir e pelo muito mais que e s6 sentimento, e
com muito gosto que me associo a esta oportuna homenagem ao Professor Anibal 
Alves e que lhe deixo um grande abraro de reconhecimento. 

Lisboa, Marco de 2009 

Isabel Sales Henriques 

Dedico estas palavras, escritas ha algum tempo, ao Anibal por ele ter sido, 
para mim, desde que o conhero, uma das pessoas que melhor consegue estar pre
sente em todos os seus tempos. 

E bom pertencer ao grupo daqueles com ele partilha a sua inteireza. 

Tempo ... 

Tempo dividido, 
contado, 
separado, 

tempo sem tempo, 
para ser tempo. 
Tempo ausente 

dos nossos tempos, 
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cally interwoven in him as a person. I admire Anibal for the subtle manner in 
which he informs, involves and inspires people around him. I am in awe of his 
ability to "be with" people in need of support, uplifting and motivating them with 
spirit and charisma 

His involvement with his family has been a profound base for his interper
sonal gifts. This is an extraordinary achievement coming from the ultimate pro
fessional whose academic duties have always taken so much of his time and 
energy. Despite and in the midst of his professional obligations, Anibal has never 
forgotten his priorities in life viz-a-viz his family and friends. This, again, is the 
mark of an extraordinary individual who, throughout an extremely demanding 
career at the University, managed to keep his priorities in order. 

Anibal the Man is truly my brother, and it is my hunch that those surround
ing him today and in the future will toast with me his humanity as well as his 
prodigious scholarship. 

Michele Dupont 

Anibal, I' Ami fidale. 

Lexington, Massachusetts 

Nous nous sommes rencontres en 1973 dans un bureau de 1' U.C.L. a Louvain 
(aujourd'hui Leuven). Imaginez: pas trop loin de Mai 68! Oui, en bonne 
nostalgique j'ecris Mai avec une majuscule comme !'Ami s'agissant d'Anibal. 
Anibal en Duffel-coat et barbe noire et, a I' epoque, plutot reserve. Nous faisions 
des statistiques, moyennes, ecart-types et autres calcula, a la main, trafant Jes 
lignes a la latte. Rendez vous compte! 

Depuis, Anibal s' est epanoui personnellement et professionnellement. II est 
devenu l'homme de l'envergure que vous lui connaissez, toujours droit, perspicace 

et chaleureux. Un homme d'esprit. 
Loin des yeux souvent mais jamais loin du coeur. Nous avons connu et parle 

de nos boires et deboires mutuels, passe des jours et des soirees a refaire le monde, 
a questionner la sociologie, la psychanalyse, la communication, jamais isolee de 
la relation. Des qu' Anibal se reveille ii reflechit et ... cause. Je me souviens avec 
beaucoup de bonheur du petit sejour dans son pays d' origine nous parlant de son 
voyage en train pour l'8cole, loin; parlant avec emotion et reconnaissance de son 

pere, belle figure. Cet homme qui a ete pour Jui comme sa terre, un socle solide et 
lier le nourrissant des valeurs fondamentales de !'existence. A Bruxelles nous 
avons visite ensemble la maison d' Erasme, tres grand et tres be! esprit et pour 
le saluer en guise d'au revoir Anibal a signe dana le grand livre des visiteurs: 
Anibal de Pinhal do Norte. Anibal le fidale. 

Bon vent Anibal pour ton nouveau voyage! 
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