
A forma,;:ao em Jornalismo: 
sinais e problemas de um debate latente 

Sandra Marinho 

O tema da forma,ao dos jornalistas ganhou alguma visibilidade no final de 
2004, com a publica,ao do Relat6rio sobre a lmplementa,iio do Processo de 
Bolonha na Area do Conhecimento da Comunica,iio. No imediato, regista
ram-se, no meio acadfmico, algumas reac�6es, mas sem grande express.io no 
espa,o publico. Dos restantes implicados no processo (estudantes, empresas, 
profissionais e sociedade civil) niio houve reac,iio visive] ao nivel dos 6rgiios de 
comunica,iio social Ja em 2003, o I Encontro sobre o Ensino do Jornalismo 
em Portugal, realizado na Universidade do Minho, contou com a participa,iio 
da maioria <las entidades formadoras do pais, mas teve fraca adesiio por parte 
do publico e pouca divulga,iio por parte dos meios de comunica,iio social 
(Pub/ico, 2003b). Uma leitura dos acontecimentos registados no quinquenio 
2000-2004 relativamente as quest6es sobre a forma,iio em jornalismo remete
-nos para a mesma conclusiio: este debate esta ausente da actualidade publi
cada nos media. Isto nao significa, contudo, que n.io se encontrem indicios de 
interesse relativamente a tem::i.tica: durante este periodo, emergem quest5es
e registam-se acontecimentos que deixam perceber que ha preocupa,iio em 
rela,ao a qualidade da produ,ao jornalistica e em rela,iio a forma,ao e prepa
ra,iio dos jornalistas para desempenharem as suas tarefas. 
Pretende-se, neste trabalho, assinalar as quest6es suscitadas pelos aconteci
mentos do periodo, antecipando aqueles que, a nosso ver, poder.io ser os eixos 
de um futuro debate sobre a forma,iio dos jornalistas. Pode, assim, dizer-se 
que esta e uma reflexao sobre aquilo que niio aconteceu de facto, mas parece 
estar presente, a julgar pelos sinais que emergem da leitura destes 5 anos. 
Relembramos que a nossa ancllise se centra nos acontecimentos que foram 
noticiados pela imprensa, ou seja, teremos de assumir sempre duas possibilida
des: ha discussiio sobre a forma,iio em jornalismo, mas niio !he e dado relevo 
por parte da comunica,iio social, ou o debate sobre a forma,iio niio tern relevo 
mediatico, porque niio existe. Em qualquer das situa,oes, pensamos poder 
desenvolver a nossa analise em torno da constata,iio de que esta problematica 
cai naquilo a que podemos chamar um campo do "n.io-dito" dos media.
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O interesse pela forma�iio em jornalismo: os sinais do quinquenio 

Durante o perfodo em analise (o quinquenio 2000-2004), e possivel, a partir 
de acontecimentos noticiados pela imprensa, detectar sinais que revelam preo
cupac;ao com a formac;ao em jornalismo, ainda que de uma forma "indirecta": 
nao se debate este assunto, mas registam-se iniciativas que denotam interesse 
pela problematica, sob diversas perspectivas. 
Ocorreu, durante estes cinco anos, ao nfvel nacional e internacional, um con
junto de casos que, tendo sido alvo de intensa cobertura medicitica, suscitou 
o debate em torno da qualidade do jornalismo e da qualidade do trabalho
dos jornalistas. Exemplos destas situai;6es sac os actos terroristas do 11 de
Setembro e a Guerra no Iraque; a queda da ponte Hintze Ribeiro, em Entre
-os-Rios; o desenrolar do "processo casa Pia"; o sequestro em Beslan; ou

ainda o tsunami no Oceano lndico, nos ultimos dias de 2004. Considerar que
a discussao gerada em torno da cobertura jornalistica destes acontecimentos
revela interesse pela formai;ao dos jornalistas implica que partamos do pres
suposto de que (a qualidade da forma<;ao) e uma dimensao essencial da quali
dade do jornalismo; dai que colocar em causa a produ<;ao implique que, ainda
que indirectamente, se questionem os processos de formac;iio e aprendizagem
conducentes ao exerdcio da profissao. Esta rela,ao entre forma<;ao e pratica
jornalistica seria matfria para um extenso debate, o que n8o cabe nos objec
tives desta breve reflexao, pelo que iremos apenas anotar alguns aspectos que
permitam localizar e balizar os argumentos que apresentamos.
Comei;amos por clarificar o conceito de forma<;ao em jornalismo que toma
mos por referencia para a nossa ancllise: trata-se de um conceito abrangente,
ao nivel dos formates e dos intervenientes. Defendemos que falar de forma,ao
em jornalismo passa por considerar quer a sua vertente formal, traduzida nos
projectos de ensino superior (publico e particular ou cooperative; universitario
ou politecnico), que conferem um grau academico (diploma), quer uma dimen
sao informal extremamente importante, a formac;8o em servic;o, a qual, n8o

conferindo grau, qualifica para o exercicio da profissao. Esta ultima, podendo
ser levada a cabo em institui�Oes de ensino superior, centros de formac;8o,
organizac;6es representativas dos jornalistas ou 6rg8os de comunicac;8o, entre
outros cenflrios possiveis, tern a sua expressao "mais informal" nos pr9"ces
sos de socializa,ao e forma<;ao que se desenrolam ao nivel das redaci;6es, no
decurso da pr6pria pratica jornalistica.
Importa tambem assinalar a importancia da forma<;iio no contexto da defi
ni<;ao da profissao de jornalista, quer do ponto de vista interno, pela afirma
c;8o de prflticas e valores, quer externamente, com o objectivo de delimitar o
campo, por relac;ao com outras profiss6es. Historicamente, a emergencia da
profissao de jornalista remonta it segunda metade do seculo XIX, fruto da
conjunc;ao de factores de ordem politica, econ6mica e social, que permitiram a
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cria,;ao de condi,;6es para a transi,;ao da "lmprensa de Opiniio" para a ''Era 
do Jornalismo", caracterizada, entre outros aspectos, pela autonomiza,;io do 
campo jornalistico e pela sua profissionalizai;iio (Chalaby, s/d). Emerge, assim, 
a figura do jornalista, entendido enquanto um individuo que tern coma prin
cipal ocupai;iio remunerada funi;6es de recolha e edii;iio de informai;ao ou de 
gestiio de organizai;6es jornalisticas (redaci;6es). 
Uma abordagem funcionalista ii sociologia das profiss6es prop6e que, para 
que uma profissao exista, ter.i de assegurar, entre outros criterios, o controlo 
sabre a sua base cognitiva, o que implica a existencia de um corpo de conhe
cimentos suficientemente est.ivel sobre as tarefas, e que o pllblico reconhe,;a 
os profissionais como os Unicos capazes de fornecer os servi,;os em causa 
(Soloski, 1993). Em ordem a facilitar este controlo e estandardizar a aprendi
zagem profissional, as profiss6es controlam o processo de formai;iio atraves do 
estabelecimento de ensino acreditado em institutos superiores e universidades 
(Noble, cit. por Soloski, 1993)1 • Assegura-se desta maneira que os futures pro
fissionais apreendam, dominem e aceitem a base cognitiva da profissao, que
a sua produi;ao seja estandardizada e que os ideais e objectives da prefissiio
sejam aceites pelos novas prefissionais. E assim, durante a fase de formai;iio,
que Os estagi.irios se tornam membros sociais das suas profiss6es e interiori
zam as suas normas e procedimentos2

• 

De acordo com esta l6gica, a existfncia de instincias de forma,;io garantiria,
ii partida, a uniformidade da aprendizagem, logo das normas e das praticas,
o que nao acontece, visto que nao temos um modelo Unico de forma,;ao em
jornalismo e as condii;6es de exercfcio da profissiio diferem em funi;iio dos
6rgios de comunica,;ao.
A este factor teremos de acrescentar, no caso portugues, a circunstincia de
o acesso ii profissiio niio exigir ainda3 qualquer formai;iio de nivel superior
ou especifico. Neste contexto, ganham relevo os est.igios, enquanto ocasiao
de apreximai;iio ii realidade da prefissiio e ii pratica jornalistica e, no limite,
enquanto unica instancia de formai;iio de futures jornalistas. Os estagios
curriculares sao um caso particular deste mecanismo de integra,;ao e, para
Fidalgo (2004 ), constituem um precesso informal de seleci;iio e recrutamento:
"na pr.itica, os jornais, as r.idios e as televis6es acabam por testar os estagi.irios

1 Outros autores, comae o caso de Neveu (2005), afirmam mesmo que "uma 'profissii.o' pressup6e condit,:6es 
formais de acesso a actividade (diploma, certificat,:ii.o)" (25) 
2 Outras perspectivas evidenciam a dimensii.o de controlo subjacente a esta "estandardizai;ii.o" de prllticas e 
conhecimentos, como e o caso de Carey (1996): "A educa\iio profissional- e a  ideologia do profissionalismo 
que a suportou - sempre foi motivada por mais do que a procura de padr6es profissionais e de conhecimento. 
Tambem foi motivada pelo desejo de ter uma classe profissional que C moral, ordeira, normal e conservadora".
O desenvolvimento desta quest.ii.a nii.o cabe no 3.mbito deste trabalho, j8 que pretendemos tii.o-somente assina
lar a importllncia que C atribuida a formai;iio para o exercicio da profissiio.
� Recordamos, contudo, que a proposta de lei para a revisiio do Estatuto do Jornalisra (PL 211/2005) preve 
que o acesso a profissiio passe por uma "habilitai;iio academica de nfvel superior". A fundamentat,:iio da 
proposta de lei poder8 ser consultada em http://www.governo.gov.pt/NR/rdonlyres/973C87CD-4759-4A3F-
8697-D9A20F01BB38/0/Prop_Estatuto_Jornalista.pdf 
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que recebem e, quando precisam de alargar os seus quadros, recorrem natural
mente a jovens candidatos a profissiio que eles ja conheceram, que ja integra
ram na cultura espedfica do seu projecto editorial e de que podem seleccionar 
os melhores" (69). 
Nesta materia, a dos est.igios curriculares, ha que registar o desacordo entre o 
Sindicato dos Jornalistas e as empresas e universidades, que se traduziu numa 
tomada de posii;ao que poderemos considerar como uma das raras ocasi6es do 
quinqufnio em que se discutiu, com registo nos media, em particular no jornal 
Publico, a forma,ao em jornalismo. Embora niio se tratasse de uma ques
tao nova, adquiriu visibilidade pelo tom da "discussao" que se travou entre 
6scar Mascarenhas, presidente do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos 
Jornalistas, e Jose Manuel Fernandes, director do Publico, e fez emergir um 
conjunto de preocupa,;Oes e t6picos a equacionar relativamente a realizai;iio 
dos estagios curriculares. 0 mote do debate foi lan,ado pelo pr6prio Sindicato: 
"Confrontado com a sistematica e abusiva explora,ao de estudantes de jorna
lismo em determinadas redac,oes, onde sao incumbidos de realizar, sem qual
quer remunera,iio, tarefas que reclamam obrigatoriamente o titulo profissional 
de que ainda niio dispoem, o SJ emitiu em Mar,o de 2001 um comunicado 
que condena tais pr.iticas, considerando-as ilegais". Apesar do tom crftico e 
contundente do referido Comunicado, o Sindicato declarava-se motivado pela 
"necessidade de reconduzir ao seu devido lugar a natureza" dos est.igios cur
riculares e sem qualquer inteni;iio de "obstruir a liga�ao entre as empresas e 
as universidades, institutos politfcnicos e outras escolas superiores ou centros 
de forma�ao", mas apenas "procurar contribuir para a dignifica�ao de uma 
fase crucial na vida dos estudantes que pretendem ser jornalistas", manifes
tando-se, para isso, "inteiramente disponfvel para colaborar com as empresas 
e as institui�6es de ensino na defini<;ao de formas que permitam enriquecer o 
primeiro contacto dos estudantes com o mundo do trabalho que um dia ha-de 
ser o seu"4

• A polemica instala-se, com a contesta,ao do jornal Publico em 
torno do t6pico do "corporativismo'', mas, mais do que rever os argumentos, 
interessa-nos reter alguns t6picos que poderiio integrar uma futura agenda de 
debate sobre os estagios curriculares, ja que parece ter sido consensual para 
as partes envolvidas a ideia de que se trata de um assunto importante, embora 
nenhuma institui,ao de forma,ao se tenha manifestado. Importaria assim 
equacionar, por exemplo, o enquadramento legal destes estagiarios, particu
larmente a protec,ao legal dos seus actos, no exercicio das fun,oes que !hes 
sejam atribufdas no decurso do estagio; ou ainda a sua rela,ao com as fontes 
de informa,ao, nomeadamente a eventual necessidade de identifica,iio do seu 
enquadramento laboral durante a recolha de informa,oes. 

4 0 versao integral deste comunicado encontra-se no site do Sindicato dosjornalistas, em: http:J/www.jorna
listas.online.pt/noticla.asp?id=139&idselect=438&idCanal=438&p=426 
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Ainda sobre a questao do acesso a profissao, assinalamos apenas a opiniao 
crftica de Vicente Jorge Silva (2003 ), ao referir-se a dissonancia entre a elevada 
procura de cursos de Comunica<;iio Social e as perspectivas do mercado de 
em pre go: 

"Ai encontramos, alias, uma das explica\Oes dram.iticas para a degradac;iio da 
qualidade do jornalismo q ue se vem praticando em Portugal, com a 'proletariza
r;iio' dos candidatos que aspiram a um ilus6rio lugar ao sol nurn sistema medi3.tico 
progressivamente concentrado e tabloidizado. Miio-de-obra abundante e, logo, 
barata, contratada a prazo e indefinidamente estagi.iria, d6cil, manejclvel pelos 

novas 'managers' desse sistema medi.itico moldado pela 16gica da concorrCncia 
televisiva e dos titulos impressos que procuram sobreviver a todo o custo mimeti
zando o formato Unico das televis6es comerciais." 

Este e um assunto que ter:i certamente desenvolvimentos, tendo em conta 
a restrutura<;iio dos projectos de ensino superior, com a implementa<;iio da 
Declara<;iio de Bolonha, o que, eventualmente, podera levar ate ao desapareci
mento do estagio dos curricula, pelo menos ao nfvel da forma<;iio inicial. 
Se, em Portugal, n.io encontramos registo na imprensa escrita de outros casos 
au situa,;oes que tenham ganho visibilidade par terem, na sua essencia, colo
cado directamente em debate a forma,;iio dos jornalistas, o mesmo ja niio 
podemos dizer do panorama internacional. Durante este periodo, tres insti

tui,;oes altamente credenciadas viram o seu trabalho discutido e colocado em 
causa: a Graduate School of Journalism, na Universidade de Columbia, fun
dada par Joseph Pulitzer; o Centre de Formation des Journalistes, criado em 
Paris em 1946; e a  BBC, com o chamado "caso Kelly". Trata-se de situa,;6es 
com contornos diferentes, e suscitadas por motivos diversos, nas quais julga
mos pertinence determo-nos com mais detalhe, embora a perspectiva interna
cional niio seja uma vertente que privilegiemos no ambito dos prop6sitos deste 
texto. 
Em Abril de 2003, o jornalista e academico Nicholas Lemmann foi nomeado 
reitor da Graduate School of Journalism (Columbia University), depois de um 
aceso debate, despoletado par Lee Bollinger, Presidente da Columbia University 
(CU), ao adiar, em Julho de 2002, a selec<;iio de um nova reitor, para "clari
ficar o que deve ser a visiio de uma escola de jornalismo moderna, na era da 
informar;.io em constante evolur;ao que vivemos". Numa mensagem dirigida 
aos estudantes, funcion:irios e docentes da Escola, Bollinger afirma: "ensinar 
o offcio de jornalista e um objectivo valido, mas claramente insuficiente neste
nova mundo e no contexto de uma grande universidade. Ao longo do ultimo
sfculo, todas as escolas profissionais chegaram a essa conclusao, para as res
pectivas areas". Esta e uma tomada de posi<;iio em rela<;iio ao modelo de ensino
profissional, ou skills based, em vigor na Graduate School of Journalism (GSJ)
em boa parte fruto das altera<;6es ao curriculum no sentido da profissionali-

133 



zac;iio, realizadas sob a direcc;iio de Tom Goldstein, reitor da Escola de 1997 
a 2002. Estava relanc;ado o debate em torno da velha dicotomia teoria vs.

pratica. Ao longo de cerca de oito meses (de Setembro a Abril) discute-se publi
camente a questiio de saber "Qua! a forma correcta de formar jornalistas ... 
hoje" e, ao cabo de seis reuni6es do grupo de trabalho presidido por Bollinger, 
o presidente da CU nomeia um dos seus membros, Nicholas Lemann, um jor
nalista profissional com experiencia academica, reitor da GSJ. Na mesma oca
siiio, e como forma de dar conta do trabalho realizado pela task force, publica
um documento intitulado Statement on the Future of Journalism Education",

onde defende que as escolas de jornalismo deveriio saber manter a necessaria
distiincia da profissiio, para poderem manter uma perspectiva independente
em rela<;ao ao exercfcio do jornalismo, mas que o seu corpo docente deve ser
constitufdo por " ... praticantes destacados da profissiio que ... tanto ensinam
como exploram activamente, no decurso do seu trabalho, as melhores possibi
lidades do jornalismo". Parece que estamos perante uma posic;iio de equilfbrio
em relac;iio as velhas dicotomia jornalistas/academicos, o que representa, na
nossa opiniao, uma evolu<;3o muito positiva.
A 17 de Julho de 2003 David Kelly, cientista e funcionario do Ministerio da
Defesa do Reino Unido, suicida-se, poucos dias depois de ter estado perante
uma Comissiio Parlamentar que investigava uma possfvel falsificac;iio de pro
vas, pelo Governo brit.inico, sabre a existfncia de armas de destruii;ao macii;a
no Iraque. Esta investigac;iio foi despoletada por uma reportagem do jorna
lista Andrew Gilligan, emitida pela BBC, em Maio de 2003, tendo como fonte
David Kelly, que tera acedido a falar com o jornalista sob anonimato. Embora
a BBC tenha mantido o acordo de confidencialidade estabelecido com Kelly,
este acaba por reportar a sua conversa com Gilligan ao seu superior, alegando
niio ter reproduzido algumas das informac;oes constantes da pec;a, e, quando
confrontado pelos media com o nome de Kelly, o Ministerio da Defesa acaba
por identifica-lo como a fonte de Gilligan. Pressionado por varios !ados, Kelly
acaba por suicidar-se. Na sequencia destes acontecimentos, e instaur.ado, em
Agosto de 2003, um inquerito para averiguar as causas da morte e atribuir res
ponsabilidades, tendo daf resultado o Relat6rio Hutton', divulgado em Janeiro
de 2004, cujas conclus6es siio especialmente duras com a BBC, a quern acabam
por ser atribufdas as responsabilidades do processo7

• As consequencias na esta
c;iio televisiva sentiram-se de imediato sob a forma de despedimentos (Silva,
2004), nomeadamente os de Andrew Gilligan e Greg Dyke, director-geral da
BBC. 0 que nos interessa em particular neste caso e o facto de as mudanc;as

5 A versao integral deste documento pode ser consultada em http://www.columbia.edu/cu/news/03/04/lcb_ 
j_task_force.html. 
6 Informa'<Oes detalhadas sabre o inqufrito e o Relat6rio Hutton podem ser encontradas em http://www.the
hutton -inquiry .org. uk/index.htm 
7 Para uma descri�ao mais detalhada e an81ise do caso, aconselha-se a consulta de Montgomery (2006). 
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niio se terem resumido a despedimentos, tendo sido igualmente anunciada a 
revisao de critfrios editoriais e uma nova aposta na formai;ao dos jornalistas: 

"A BBC, que tern j.i um vasto programa de formac;iio emJornalismo, vai criar uma 
nova escola de formai;iio para os seus funcion.lrios, que passariio a ter um acompa
nhamento contfnuo, particularmente no que respeita a quest6es fticas. A estac;.io 
vai gastar milh6es de libras na criac;iio da academia, que dever:i arrancar no espac;o 
de 18 meses e que devera servir para formar tambem jornalistas de outras organi
za�oes." (Silva, 2004) 

Independentemente dos resultados obtidos com este programa de forma,iio, 
que niio acompanhamos, real,amos o pressuposto que subjaz a esta decisao: 
ha uma estreita rela,iio entre a qualidade do jornalismo e da pratica jornalfs
tica e a qualidade da forma,iio. 
Tambem em 2003, o Centre de Formation des Journalistes (CFJ) viu a sua 
reputa,iio seriamente abalada, com a publica,iio da obra Les Petits soldats 
du Journalisme por Fran,ois Ruffin. No livro, este antigo aluno do CFJ acusa 

a institui,iio de promover junto dos alunos uma l6gica de submissiio acritica, 
contrariando os mais bisicos valores subjacentes a pratica jornalfstica, bas
tando para isso seguir uma receita: "copiar a AFP, produzir rclpido e mal, 
imitar os concorrentes, criticar os livros sem os !er ... " (Ruffin, 2003). A este 
respeito, comenta Cintra Torres (2003): 

"Para um jornalista independente ou um cidadiio consumidor de 'media', o relate 
de Frant;ois Ruffin e uma passagem pelos corredores de uma grande loja de hor
rores. A incompetfncia, a antipedagogia, a nulidade dos formadores, a falta de 
etica, a castrat;iio da criatividade e da independencia, o silenciamento das vozes 
contr.irias: tudo isso e praticado e 'ensinado' numa escola de pessima qualidade, 
onde, por exemplo, a biblioteca esta encerrada ha anos." 

A publica<;iio da obra desencadeou um aceso debate em Fran,a, com argu
mentos contra e a favor do testemunho de Ruffin, o que abalou a imagem de 
credibilidade do CFJ que, it altura, lutava ja com serias dificuldades financei
ras. Segue-se um processo de restruturac;iio da Escola, com o reequilibrio das 
contas e a demissiio do director. A chefia do CFJ e assumida, em Janeiro de 
2004, pelo jornalista do L'Equipe, Fabrice Jouhaud, com o objectivo de reabi
litar a Escola e, em Junho de 2004, mais de 600 candidatos submeteram-se a 

concurso a frequentar a Escola. 8 

Nao trouxemos estes casos a discussao com o objectivo de os analisar, nas 
suas diversas vertentes e consequfncias, mas sim pelos denominadores comuns 

de tratarem, ainda que de perspectivas diferentes, da forma,iio em jornalismo 

s Ver em http://info.france2.fr/dossiers/france/2291953-fr .php#para13781093 
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e de terem sido debatidos publicamente nos e. pelos 6rgiios de comunica<;iio 
social. 
Regressando ao panorama nacional, detectamos, no quinquenio 2000-2004, 
outros indfcios do interesse pelo ensino e formas:ao em jornalismo. Durante o 
perfodo em analise, sao noticiados v.irios lan\amentos de livros de acadfmi
cos, investigadores e jornalistas, que debatem o jornalismo e a profissiio, resul
tando alguns deles da publica,iio de disserta,6es de mestrado e doutoramento. 
Este dinamismo editorial e crucial para o ensino e forma,iio, cuja qualidade 
e indissociavel do desenvolvimento da investigac;iio na area do jornalismo. 
Regista-se igualmente um grande numero de debates, col6quios e seminarios 
sabre quest6es do jornalismo (incluindo a forma<;iio), dos jornalistas e da pra
tica jornalfstica. Siio organizados par diversas entidades, e niio s6 no meio 
acadfmico, e agregam participa,;6es de acadfmicos, profissionais e estudantes, 
coma e desejavel quando se discutem estas quest6es. 
Encontramos tambem noticia da realizac;iio de p6s-gradua,6es e cursos de for
mai;ao em areas especf:ficas do jornalismo, coma economia, ambiente, sall.de, 
justii;a, pivOs, entre outros, com o objectivo, nomeadamente, de suprir algumas 

lacunas sentidas no exercfcio da profissiio com forma<;iio em servii;o. Nao pode
mos esquecer as novas necessidades criadas pela cobertura de acontecimentos 
coma os processos "Casa Pia", "Moderna" ou "Felgueiras", que motivaram, 
par exemplo, a realiza,iio de aC\:6es e formac;iio sabre o meio judicial (]ornal de 
Noticias, 2004; Publico 2004), e da guerra no Iraque e Afeganistiio, que deram 
azo a cursos sabre defesa pessoal e sabre o exercfcio em situac;6es de conflito 
(Pub/ico, 2003a). De registar que decorreram acc;6es de formac;iio dirigidas 
a estudantes e jornalistas, sabre os diferentes campos de especializac;iio em 
jornalismo, mas tambem dirigidas aos profissionais de outros sectores, sabre a 
relac;iio com os media (Araujo, 2003; Diario de Noticias, 2003a; Maximina, 
2004). No campo do ensino superior, coma referimos anteriormente, ha a assi
nalar a publicac;iio, em finais de 2004, do Relat6rio de Missiio do Grupo de 
Trabalho da Area Cientifica de Comunicac;iio Social, no ambito das iniciativas 
pelo Ministerio da Ciencia, Inovac;iio e Ensino Superior (MCIES) desenvolvidas 
para a Implementac;iio do Processo de Bolonha a Nivel Nacional. 
Uma outra vertente da formac;iio em jornalismo que ganhou visibilidade (e exis
tencia) neste quinquenio diz respeito ao surgimento de novas "ferramentas" de 
ensino: os web/ogs. A relac;iio dos web/ogs com o jornalismo, e a forma<;iio em 
particular, foi abordada no Encontro Nacional sabre Weblogs, que decorreu 
a 18 e 19 de Setembro de 2003, na Universidade do Minho, em Braga (Freire, 
2003). Durante o periodo em analise, surgem os primeiros web/ogs de apoio ao 
ensino universitario do jornalismo: em Abril de 2002, e criado o Jorna/ismo e 
Comunicar;iio9

, no ambito da disciplina de Sociologia das Fontes Jornalisticas, 

9 http://www.we bjor nal. blogspot.com/2 0 02_ 04_01 _ webjornal_archive. html
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do Mestrado em Ciencias da Comunica,iio, na Universidade do Minho; em 
Outubro do mesmo ano aparece o Au/a de Jorna/ismo10

, associado a disci
plina de Jornalismo da Licenciatura em Comunica,iio Social da Universidade 
do Minho; e, tambem em Outubro, surge o JornalismoPortoNet11, com o 
objectivo de dar apoio as aulas te6ricas de Tecnicas de Expressiio Jornalistica 
do curso de Jornalismo e Ciencias da Comunica,iio da Universidade do Porto 
e de dar "visibilidade ao trabalho de alunos que, de outro modo, ficaria a 
ganhar p6 numa qualquer prateleira de um escrit6rio, biblioteca ou arquivo 
universitario" (Santos e Zamith, 2004: 145). 
Estes autores defendem que "os webelogues podem, gradualmente, propor
cionar a jornalistas em forma,iio um ambiente privilegiado de aprendizagem" 
(idem) e fazem um balan,o muito positivo da experiencia. A 22 de Mar,o de 
2004, o JornalismoPortoNet transforma-se em portal". 
Pornos procurando, ate aqui, evidenciar um conjunto de acontecimentos, que 

entendemos constitufrem sinais do interesse dos media e da agenda publica 
na forma\3.o dos jornalistas, ainda que este nao seja um tema directamente 
discutido. Ainda que a identifica,iio destes sinais, por si s6, pudesse consti
tuir matCria de interesse, acreditamos que estas marcas sao representativas e 
indiciadoras de problemas e tendencias mais abrangentes, que procuraremos 
abordar no pr6ximo ponto. 

Linhas de investigai,iio a prosseguir: dos sinais aos problemas 

Toda a argumenta,iio desenvolvida no iimbito desta analise parte do pres
suposto de que a forma,iio e uma variavel essencial para a qualidade do jor

nalismo, o qual, por sua vez, e essencial a manuten\.iO e desenvolvimento 

<las sociedades democraticas, enquanto capacitador dos individuos para um 
efectivo exercfcio da cidadania, o que faz com que os assuntos relativos a for

ma,iio ea pratica jornalistica devam interessar aos cidadiios. Associado a este 
esta o pressuposto de que a agenda dos media reflecte, ou deveria reflectir, a 

agenda publica, a qua!, por sua vez, integraria as preocupa,oes dos cidadiios. 
Por outro !ado, a pr6pria agenda mediatica teria igualmente a capacidade de 
configurar a agenda publica, ao eleger e dar mais ou menos releviincia a deter
minados assuntos. Estes siio conceitos e perspectivas extensivamente analisa
das, defendidas e criticadas por diversos autores, niio sendo nosso objectivo 
abordar aqui esse debate. Queremos apenas ressalvar que niio nos reportamos 
a uma visa.a ingfnua destas relac;Oes e pressupostos ou a forma como, na reali-

10 http://aulajornalismo.blogspot.com/2002_11_01_archive.html 
11 http://blog.icicom.up.pt/ 
12 http://jpn.icicom.up.pt/ 
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dade, tern sido mais ou menos conseguidas. Sao, apesar de tudo, as refer@ncias 
que tomamos para a analise. 
Assim sendo, parece ser seguro a:firmar que, havendo indicios de interesse por 
parte dos media e da sociedade em debater a forma<;iio dos jornalistas, trata
-se de manifesta<;6es indirectas, ja que a questiio niio e colocada enquanto ta!. 
Importaria perceber se se trata de uma incapacidade por parte dos media, e 
dos pr6prios jornalistas, de dar expressiio a uma real preocupa<;iio dos cida
diios ou se, pelo contrario, as paginas dos jornais se limitam a reflectir o desin
teresse do publico pela materia. 0 desenvolvimento da primeira possibilidade 
apontaria para o facto de, embora havendo interesse por parte do publico, a 
classe jornalistica tender a nao dar "tempo de antena" aos "seus" assuntos, 
seja por corporativismo e autopreservai;ao ou por um certo pudor em trans
formar o pr6prio jornalista na notfcia. Perceber estes fen6menos implicaria 
uma abordagem mais sistematica da questao, mas parece certo que o tema 
da formai;ao em jornalismo cai no "nao-dito" dos media, uma problem3.tica 
que valeria a pena aprofundar, j3. que, a nosso ver, e um tema que interessaria 
debater no espa<;o publicu13

• 

No que respeita a interpreta<;iio dos sinais que foi possfvel perceber no quin
quenio 2000-2004, passamos a apontar algumas tendencias e acontecimentos 
cujos desenvolvimentos valeria a pena acompanhar em futuras analises ou 
projectos de investiga<;iio que tenham como objecto de estudo a forma<;iio em 
jornalismo: 

• Nao existindo um debate sistematico sobre este t6pico, podemos dizer que as
discussoes que, pontualmente, emergem revelam uma l6gica de polos: acade
micos e jornalistas; empresas e universidades; teoria e pr.itica. Parece-nos que
este modo de funcionamento nao s6 "contamina" o debate como pode mesmo
constituir um entrave significativo a reflexao consequente sabre esta matfria.
Seria assim importante que se pudessem encontrar pontes que permitissem
ultrapassar o "fosso entre o universo acadfmico e o universo pro:fissional"
(Pinto, 2004: 55), nomeadamente a participa<;iio de profissionais na docencia
e a presen<;a de docentes nas redac,oes, bem como em trabalhos de investiga-

O A partir da teoria da "espiral do silfncio" (Noelle-Neumann, 1984), por exemplo, poder-se-ia pensar que 
a "opiniiio pUblica" (ou os seus representantes) nllo manifesta a sua opinillo sabre estas questOes, admitindo 
que se interessam por elas, por receio do "isolamento" provocado pelo facto de, eventualmente, emitirem 
publicamente concepr;Oes ou ideias contnirias tiquilo que avaliam coma o "clima da opiniiio": "se a maioria 
das pessoas tern uma opinillo oposta a minha, entiio eu poderei hesitar em manifestar publicamente a minha 
opiniiio. lsto e especialmente verdade se eu perceber que e provavel que a minha opiniiio venha a perder mais 
apoio no futuro: Assim, se as pessoas que tfm opiniOes semelhantes as minhas tambem niio as emitirem em 
pUblico, irei observar um decrescimo da quantidade de apoio publicamente assumido em relar;iio a minha 
opiniiio. Com o passar do tempo, percebo que o apoio a minha opiniiio entra numa espiral descendente ... " 
(Shoemaker, Breen & Stamper, 2000: 65). Claro que, para o caso em questiio, todos estes pressupostos teriam 
de ser verificados, a comer;ar pelo facto de haver opiniiio {ainda que niio pllblica ou publicada) sabre a impor
tincia do tema da formar;iio jornalistas. Para alem disto, coma referem Shoemaker, Breen & Stamper (2000), 
"niio e claro, contudo, se a espiral descendente representa apenas um decrescimo do apoio pllblico em relar;iio 
a uma opiniiio ou uma alterar;iio real das opiniOes privadas" {65). 
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<;iio. Acrescentamos ainda a necessidade de pensar estrategias para transmitir 
e sedimentar a ideia de que este e um assunto que interessa a sociedade, logo 
deveria constituir-se como um debate publico. 
• Esta vertente da relac;ao com o mercado assume, cada vez mais, um papel

fundamental, particularmente num cenario em que a evolu<;iio da oferta de
forma,iio se traduziu num crescimento do numero de cursos (Cascais, 2004;
Pinto, 2004 ), sem que o mercado de trabalho tenha capacidade de absorver
os licenciados da area (Marinho, 2006; Pereira, 2005)14

• lmportaria, neste
contexto, discutir que papel podem/devem desempenhar as institui<;6es for
madoras na regula,iio da oferta e ainda ate que ponto podem/devem os pro
jectos de ensino acompanhar as tendencias do mercado, integrando-as nos
curricula". Um aspecto da rela<;iio entre a forma<;iio (neste caso, superior) e
o mercado cuja evoluc;ao interessa acompanhar e o do acesso a profissao, em
particular os efeitos que a exigencia de forma<;iio de nfvel superior (ainda que
niio necessariamente em Jornalismo) podera ter, a medio e longo prazo, nos
padr6es de empregabilidade do sector, hem como os pr6prios discursos sobre
esta matfria.

• Discutir a (qualidade da) forma<;iio em jornalismo exige um trabalho previo
de caracteriza<;iio da oferta a nfvel nacional, que actualize a investiga<;iio de
Mesquita e Ponte (1997) e permita compreender as tendencias e necessidades
do campo. Para la da desta dimensiio, interessa perceber a forma como os
actores implicados no processo de forma<;iio (institui<;6es de forma<;iio supe
rior e formac;ao em servfr;o, docentes/formadores, estudantes, jornalistas,
empresarios e cidadiios) avaliam a qualidade da forma<;iio em jornalismo que e
praticada e como se articula (ou niio) a forma<;iio inicial e em servi,o.
• Ao nivel da formac;iio em servic;o, importaria compreender, entre v.irios

outros aspectos, ate que ponto e que a ligura do Provedor do Leitor, que
ganhou visibilidade e importiincia durante o perfodo em analise, e percebida
e reconhecida pelos prolissionais enquanto instiincia de forma<;iio, ainda que
essa niio seja a sua principal fun<;iio.
• No iimbito da forma,iio inicial (superior universitario e politecnico) e crucial
acompanhar a implementa<;iio da Declara<;iio de Bolonha, formalmente lan,ada
com a publica<;iio, no final do quinquenio, do Relat6rio sobre a Implementa<;iio
do Processo de Bolonha na Area do Conhecimento da Comunica<;iio, As expe
rifncias, anteriormente relatadas, de formac;iio em jornalismo com recurso aos
weblogues remetem-nos para o campo mais vasto da rela,iio da forma<;iio
com pritica jornalfstica, que se traduz, entre outros aspectos, na criac;.io de

14 A anunciada restruturas:ao da rede de ensino superior (Costa e Silva, 2006) ea implementai;iio da Declarai;:iio 
de Bolonha iriio, certamente, ter efeitos sabre o "mapa" da oferta de forma<;iio superior em Jornalismo, um 
aspecto que merece acompanhamento. 
15 Referimo-nos aqui ao processo de convergencia das redac<;Oes, enquanto resultado de transformai;Oes tec
nol6gicas, particularmente a "digitalizai;iio das notlcias", e as mudani;as que daqui decorrem para a profissiio 
e para as praticas jornalisticas. 
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6rgaos de comunicai;ao associados a projectos de ensino16 e na realizai;ao de 
estclgios curriculares. Interessava, pois, avaliar a forma como estas estratfgias 
siio (ou niio) implementadas e, no caso da primeira, como se utilizam as pos
sibilidades do "novo" ambiente digital para este feito e qua! o resultado das 
experiencias ja iniciadas, nomeadamente as diferenc;:as decorrentes da utiliza
c;:iio, no contexto da formac;:iio, da tecnologia digital, quer ao nivel do processo 
de produc;:iio quer ao nivel dos pr6prios produtos (Buckingham, Harvey & 
Sefton-Green, 1999). 
• A relac;:iio entre formac;:iio/ensino e investigac;:iio e fundamental. 0 incremento
da actividade editorial, nomeadamente pela publicac;:iio de dissertac;:iies e tra
balhos de investigac;:iio durante o periodo em analise pode ser indicio de um
maior interesse por esta 8.rea de investigai;ao por parte de acadfmicos, mas
tambem de jornalistas, no desenvolvimento do seu percurso academico, uma
tendencia que teria de ser acompanhada e verificada. 0 desenvolvimento de
mais pesquisas que impliquem contacto directo com os jornalistas e trabalho
de campo nas redacc;:iies enriqueceria certamente o campo dos estudos sobre o
Jornalismo e, consequentemente, os pr6prios projectos de ensino.
Julgamos que os sinais e tendencias que fomos apontando ao longo deste tra
balho deixam perceber o interesse pela formac;:iio dos jornalistas e mostram
a necessidade de se desencadear um debate alargado sobre esta questiio, com
visibilidade no espac;:o publico e, particularmente, nos 6rgiios de comunicac;:iio
social. Ainda que possamos entrar num campo ainda "minado" por algumas
conversas polarizadas, um facto bastaria, em nossa opiniao, para atestar o
reconhecimento, ainda que implicito, da importancia da formac;:iio, em parti
cular da superior, para o exerdcio da profissiio: ha cada vez mais jornalistas
com formac;:iio em Jornalismo nas redacc;:iies (Fidalgo, 2004). E este poderia
ser um born ponto de partida, uma base de consenso, para passar ao debate
sobre as diferem;as, as duvidas e as complementaridades.
Finalmente, retomamos (e acabamos com) uma questiio que constitui um
passive! t6pico de reflexiio e pesquisa e reflecte os sinais e tendencias deste
quinquenio: o que explica a niio presenc;:a das questiies sobre a formac;:iio dos
jornalistas em jornalismo nos espac;:os, informativos e de opiniiio, dos 6rgiios
de comunicac;:iio, admitindo que este e um tema de interesse publico?

16 Podemos encontrar aqui diferentes modelos de funcionamento: 6rgii.os criados e geridos exclusivamente 
por estudantes, mas independentes do projecto de ensino, comae o caso da Universidade do Minho (o jo.rnal 
"Acadfmico" e propriedade da Associai;iio Acadfmica, mas foi criado e continua a ser gerido pelos alunos de 
Comunicai;iio Social; a revista "Comum", um projecto com 10 anos, agora em edii;iio on-line, e propriedade 
do GACSUM, Grupo de Alunos de Comunicai;iio Social e apresenta-se coma "publicai;iio on-line dos alunos 
de Comunicai;iio Social); ou o caso da Beira Interior {"Urbi et Orbi") e do Porto ("Jornalis�oPortoNet"), pro
jectos on-line que contam com o trabalho e colaborai;iio dos alunos, mas geridos por docentes das respectivas 
licenciaturas e formalmente associados a estas. 
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