
Sensibilidade, mas com born senso. 

Tratamento informativo da dor 

Madalena Oliveira 

Ao contrario do que sugere o samba de Chico Buarque, a dor da gente parece 
sair cada vez mais nos jornais. Quern diz nos jornais, diz certamente na Radio 
e sobretudo na Televisiio. Ja em 1899, Gustave Moynier1 dizia que «as descri
<;6es dadas pelos jornalistas dos jornais diarios poem, por assim dizer, os que 
agonizam nos campos de batalha debaixo dos olhos dos leitores [de jornais] e 
os gritos deles ressoam-lhes nos ouvidos ... ». Hoje, estiio quase todos os sen
tidos entregues a experiencia da dor alheia, que e, segundo Cristina Lopez 
Manero, um dos conteudos habituais <las mensagens informativas difundidas 
pelos meios de comunicac;iio social. Sendo uma experiencia central na vida 
de todo o homem (Manero, 1997), a dor tern, pois, um caracter de noticia
bilidade impar, pelo que e, em muitos casos, o tema central dos trabalhos 
jornalisticos. 
O caracter universal de toda a dor2

, associado as potencialidades ubiquistas 
<las novas tecnologias da comunicac;iio, concedeu ii informac;iio sobre catas
trofes, naturais e humanas, um lugar de primazia nas agendas mediaticas. 
«Ser espectador de calamidades que se passam noutro pais e», alias, segundo 
Susan Sontag, «uma experiencia moderna quintessencial, a oferta cumulativa 
de mais de seculo e meio destes turistas profissionais, especializados, a que se 
chama jornalistas» (Sontag, 2003:25). Porem, a informac;iio factual comec;ou 
a contrapor-se uma informa,;ao de outro 3mbito, predominantemente sensi
tivo. Na verdade, embora nao seja um fen6meno inteiramente novo deste quin
qufnio, a reportagem jornalistica a prop6sito de situa,;6es ou acontecimentos 
geradores de dor e de trauma social consolidou um novo tipo de informac;ao, 
uma espfcie de "informai;ao sensfvel". 
Ao trai;ar os contornos de uma "arqueologia do sentir", Mario Perniola sugere 
que se alcan,;a um sentir em conjunto no mesmo momenta em que se perde o 
sentir individual (Perniola, 1993). Ora, a propensiio mediatica para a tragedia, 

I Primeiro presidente do Comitf Internacional da Cruz Vermelha, citado por Susan Sontag, em Olhando o 
Sofrimento dos Outros (p. 25). 
z Num texto em que se refere iis situa'rOes em que a dor e notfcia, Cristina Maftero sugere que toda adore 
sofrimento concretos remetem para a dor universal que afecta todos os homens. 
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de que a morte e o expoente mclximo, nao procura senao isto: fazer de um 
sofrimento individual uma dor colectiva. Trata-se, retomando as palavras do 
fil6sofo italiano, de uma «pulsiio de identifica<;iio imediata, de participa<;iio, 
por um alento de comunhao das almas», que anima a estetica da vida, definida 
sobretudo pelo "sentir partilhado e participado" (Perniola, 1993:52). 
E de uma hipersensibilidade mediatica que talvez possamos falar neste ini
cio de milenio. Gerada, sobretudo, a partir dos atentados de 11 de Setembro 
de 2001 as Torres Gemeas do World Trade Center, esta inclina<;iio pelo !ado 
sensorial circundante aos factos projectou-se como se fosse uma prcltica acei
tavel, seniio mesmo desejavel, do jornalismo contemporaneo. 0 ano 2001, 
como o de 2004, foi a este nivel paradigmatico. Se, em Mar<;o de 2001, a 
queda da ponte de Entre-os-Rios saturou audiencias, mantendo-se a noticia 
na ordem do dia por mais de um mes, em Agosto do mesmo ano, a revela<;iio 
em directo do assassinio de seis portugueses no Brasil pela correspondente da 
TV! naquele pais reinstalou o mote para um debate que viria a ser permanente 
ate ao final do quinquenio - o de saber que lugar ocupa, ou deve ocupar, a 
emo<;iio no discurso jornalistico. 

"Jornalismo compassivo" 

Inversamente proporcional ao decrfscimo de informac;ao econ6mica, interna
cional e politica, a infla<;iio de informa<;iio a prop6sito de acontecimentos trau
m3.ticos sustenta visivelmente uma tendencia que jcl vclrios autores anotavam no 
final dos anos 1990: a de «um aumento do espa<;o e da importancia dedicada 
a informac;ao local, ao desporto e ao espectclculo», em que «o jornalista aban
dona o seu lugar de relator dos acontecimentos para se colocar na pele dos que 
participam nos acontecimentos e viver os seus dramas»3 . A esta atitude, que 
segundo Marc Lits, investigador da Universidade de Lovaina, configura uma 
espfcie de "jornalismo compassivo" ("journalisme compassionnel"), corres
ponde um privilegio da carga emocional da actualidade. Considerando, pois, 
que a emo<;iio ocupa cada vez mais um lugar importante na vida colectiva, Lits 
admite que ela adquiriu um peso informativo, reivindicado nomeadamente 
por jornalistas que se permitem deixar lugar as suas pr6prias emo<;oes pessoais 
no cora<;iio da tarefa de informar (Lits, 2001). 
Alterando os padroes do jornalismo classico, os conceitos de proximidade e 
emo<;iio introduziram novas prioridades relativamente a ordem de apresenta
<;iio da informa<;iio. Para Jean-Louis Missika, soci6logo dos media, «a hierar
quia dos acontecimentos e funi;iio mais do seu impacto sobre a sensibilidade 

1 Citamos, neste panigrafo, a sfntese conclusiva do Curso de Verii.o do Convento da Arribida sobre "A emo
�ao no discurso e na estrategia dos media" {12 a 16 de Outubro de 1998), elaborada por Carla Baptista, 
Carlos Camponez, Maria Helena Vieira e Maria Jose Mata. 
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individual do que da sua import.incia em termos colectivos». Num texto em 
que se refere as dificuldades da cobertura televisiva de dramas terriveis (2004), 
Missika considera que a pr6pria televisiio perdeu a noc;iio de equilibrio que a 
distanciava da distin\'.ao entre "imprensa de sensa�.io" e "imprensa dita seria". 
A audiencia, a concorrfncia e as circunstclncias siio, para o soci6logo, os argu
mentos que justificam o facto de o relato jornalistico estar cada vez mais cen
trado numa certa intimidade com o publico. 
Sinai de um novo tempo no jornalismo, a emoi;.io atravessa hoje, com frequfn
cia, uma parte consideravel da informac;iio. 0 particular interesse demons
trado pelos media relativamente a grandes tragedias, catastrofes naturais, 
crimes, guerras, massacres e dramas familiares permite identificar trfs niveis 
de emoc;iio: por um !ado, a emoc;iio explorada aos pr6prios actores da noticia; 
por outro, a emoi;iio dos jornalistas, que tantas vezes reclamam a impossi
bilidade de se alhearem da sua condic;iio humana-sentimental; finalmente, a 
emoc;iio desencadeada no publico/audiencia. 
No .imbito do primeiro nfvel, assiste-se quase invariavelmente a uma explo
rac;iio dos sentimentos dos intervenientes da acc;iio reportada. Paradigmatica 
nesta medida foi a cobertura da queda da ponce de Entre-os-Rios, cujo recurso 
aos depoimentos dos familiares das vitimas redundou em pec;as extremamente 
emocionadas, choradas e perturbantes. A opc;ao por ouvir a voz popular (vox 

populi) em casos sobretudo de cariz judicial (processo da Casa Pia, desde 
Novembro de 2002, desaparecimento da menina Joana, no Algarve, no Veriio 
de 2004) e tambem a manifestac;ao desta vontade de fazer noticia com o que 
se sente4

• 

Ao nivel do jornalista, trata-se acima de tudo do comprometimento de uma das 
caracteristicas basilares da profissiio: a objectividade. Ora, niio podendo mais 
ser encarada como um ideal jornalistico de primeira linha, a objectividade 
deixou de poder ser encarada de modo fundamentalista5

• 0 classico apelo ao 
rigor e ii exactidiio sofreu, nos ultimos anos, o choque da tragica amplitude 
de guerras como a do Afeganistiio ou do Iraque e de atentados terroristas da 
America ate a RU.ssia. A como\ao, o embargo da voz, o recurso a adjectivos 
de forc;a subjectiva e, em certo sentido, uma colocac;iio estrategica ao !ado das 

4 Merece a este prop6sito especial destaque um texto de Jose Vftor Malheiros no jornal P1lblico, de 13 de 
Marr;o de 2001, por ocasiao da queda da Ponte de Entre-os-Rios. Extremamente ir6nico, o texto questiona 
esta iinsia de saber o que se sente, de querer que os "sofredores" partilhem a sua dor: «O que e que sentiu? 0 
que esperam em troca desta pergunta? Uma reflexao sobre o sentido da vida, o absurdo da morte, a fragili
dade dos homens? Sohre a impossibilidade de explicar o que se sente nestas circunstiincias? Por tr.is da per
gunta esconde-se um convite: desabafe para as ciimaras, df:-nos um solur;o, um grito dilacerante, mostre-nos 
o inominl1vel, em vinte segundos, niio se acanhe, queremos a sua dor, queremos partilhar a sua dor.»
5 Num texto publicado na Internet, em Janeiro de 2005 (http://dangillmor.typepad.com/dan_gillmor_on_
grassroots/2005/01/the_end_of_obje.html), Dan Gillmor arrisca a possibilidade de se estar perante o fim
da objectividade, definida como um velho ciinone do jornalismo. No entanto, considerando a imprescin
dibilidade de alguns valores e prindpios relacionados com este constr11cto, Gillmor prop6e a substituir;ao
do conceito de objectividade par quatra nar;6es que define coma os pilares de um born jarnalismo: eficl1cia
(thoroughness), exactidiio (accuracy), imparcialidade (fainess) e transparf:ncia (transparency).
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vitimas sao sinais inequfvocos da engrenagem emocional desencadeada pela 
urgencia dos directos e concomitante falta de distanciamento dos jornalistas 
relativamente ao que relatam. 
No ultimo nivel deste processo, a emoi;iio encontra o publico suscitando nele 
tambem um conjunto de sentimentos gerados pela realidade em si, mas igual
mente pelo tipo de relato empreendido pelos jornalistas. 0 corai;iio do publico 
e o lugar par excelencia das manifestai;oes de sentimentos de extremos. A 
habilidade que, no inicio do seculo XX, Karl Kraus reconheceu a imprensa, de 
transformar «emoi;6es e paix6es moderadas em histeria e folia, ( ... ) o orgulho 
nacional em delirio nacionalista e em xenofobia e ( ... ) o medo em pii.nico» 
(Bouveresse, 2001:51) esta hoje potenciada ao maxima em todos as media.

Os atentados do 11 de Setembro, nos Estados Unidos, e do 11 de Mari;o, em 
Madrid ou ainda o tsunami na Asia nao foram, seguramente, nem os mais 
mortfferos nem os mais terriveis acontecimentos da hist6ria do Ultimo sfculo. 
Contudo, em termos medi.iticos, tiveram uma visibilidade, poderfamos dizer, 
total. 
Verdadeiros fen6menos de solidariedade foram desencadeados pelo jeito inti
mista de os media tratarem aquilo que se poderiam chamar as "desgrai;as 
alheias". Verdadeiras campanhas de ajuda foram empreendidas pela Televisiio, 
em movimentos que envolveram grandes massas de telespectadores na dor de 
outros que, de outro modo, nao seria senao isso - a dor de outros. Na ver
dade, a explorai;iio da afectividade das audiencias, caricaturada na aliani;a 
dos pr6prios meios de comunicai;iio social com causas de solidariedade6, teve 
igualmente eco no pr6prio alinhamento dos telejornais. Incontaveis vezes os 
boletins informativos da televisiio se associaram a dor, a doeni;a ou a desgrai;a 
particular, fazendo directos das casas de famflias e mobilizando autenticas 
campanhas nacionais de angariai;iio de fundos ou de solui;iio efectiva de pro
blemas vividos de modo dramatico7

• A ideia de que os jornalistas siio mandata
rios da liberdade de expressiio dos cidadiios acrescera justamente o argumento 
de que deles se espera, de certa maneira, a denuncia do alheamento, da indi
fereni;a, da negligencia e da corrupi;iio do direito a dignidade individual. No 
entanto, uma certa predileci;iio par este tipo de tematicas parece ter tambem 
alga de estrategico, niio sendo talvez alheia a uma especie de altruismo a inten
i;iio de fidelizar audiencias. 

6 A este nfvel, assinale-se, para alem dos trahalhos jornaHsticos propriamente ditos, a exibii;:ao de alguns real

ity shows particularmente vocadonados para a exalta�ao da comoi;:llo colectiva. Exemplos claros: "O crime 
nllo compensa" {SIC), "Eu confesso" e "Voce na TV" (TVI). 
7 Virios exemplos poderiam ser enunciados a este pretexto. Referimo-nos apenas a alguns a tftulo ilustrativo: 
um rapaz que colocou banda gistrica depois deter sido reportada a sua hist6ria nos virios canais de televi
s3o; uma criani;:a que, pela primeira vez, tern um Natal com ar de Natal (brinquedos, comida, roupa, frigo
rifico, etc), depois de uma reportagem ter dado a conhecer as condii;:6es em que vivia a famflia; uma criam;a 
com leucemia, a quern a PT custeou a liga�ao por vfdeo-conferencia para a escola que a menina niio pode 
mais frequentar ... Em todos os casos, os jornalistas colocam-se, de alguma maneira, ao !ado da fragilidade 
moment.'inea ou permanente. 
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Configurando uma engrenagem de mobiliza,iio do publico, o recurso it emo
,iio dos factos inscreve-se na classica concep,iio de espectaculo, aventada por 
Guy Debord nos anos 60. A exposi,iio publica da dor privada, consentida ou 
a revelia dos direitos individuais, o recurso frequente a formas de discurso 
intimistas e o estimulo da proximidade e da como,iio acusam aquilo que, na 
sequencia da morte do rei Balduino, em 1993 (Belgica), se chamou "infla,iio 
do emotivo". Situado na fronteira entre a informac;:io e o espectaculo, ima
gem que Guy Debord enunciou coma sendo o modelo de vida socialmente 
dominance (Debord, 1992:17), o horror e o extase8 transmitidos (e em muitos 
casos fomentados e produzidos) pelos media recolocam a dicotomia da filo
sofia antiga que distinguia entre episteme e doxa. A emo,iio, ate ha pouco 
erradicada do discurso jornalistico pela aspira,iio it objectividade, regressa 
como uma intimac;iio n:io s6 da imprensa tabl6ide, como tambfm da imprensa 
dita de referencia. E, alias, de uma informa,iio trespassada pelo pathos, pela 
paixiio da vida, pela emo,iio das coisas, pela frui,iio da parte mais sensivel 
dos acontecimentos, que o jornalismo se refunda hoje numa profiss:io as vezes 
quase irreconhecivel. 

Da media�iio a imediaticidade 

A instantaneidade progressiva das novas tecnologias fomentou aquilo que 
conhecemos hoje como uma quase "ditadura" do que faz noticia a llltima hora, 
promovendo alguma insensibilidade it mem6ria de uma comunidade e it sua 
hist6ria. 0 que importa e, cada vez mais, o que esta a acontecer. Sobretudo, 
porque o que importa e sentir, e para sentir e necessirio viver as coisas no seu 
momenta. Retomando a formula,iio de Mario Perniola, poderiamos dizer que 
os media recusam hoje o "ja sentido" que «remete para experifncias que j.i 
aconteceram, para um sentir por definic;iio pretfrito e reificado». Ao contr3rio, 
preferem o "fazer-se sentir,,, que «e insepar3vel da experiencia do presente, da 
flagr3ncia do nascimento». Com efeito, «o importante e o que acontece sempre 
aqui e agora» (Perniola, 1993:104). 
Este imperativo de tempo, extremamente condicionado tambem pela concor
rencia entre meios que se intensificou nos primeiros anos do milfnio, esti a 
lan,ar as bases para a institui,iio de um novo paradigma do jornalismo. Na 
verdade, o arquetipo de media,iio que referencialmente caracterizava a acti
vidade jornalistica esta a dar lugar a um modelo organizado em torno de 
um principio de imediaticidade. E, pois, uma disfun,iio de tempo que parece 
marcar uma nova forma de informar. Fundamentalmente vocacionados para 
mediar a relac;ao entre os cidadaos e a realidade, os media informativos, estiio 

8 Tambfm de emoi;:6es positivas se faz este "jornalismo sensivel". Disso siio bem emblemllticos momentos 
como a independencia de Timor-Leste ea cobertura do Campeonato Europeu de Futebol (Euro2004). 
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cada vez mais impelidos a "imediatizar". A reflexao sobre os factos parece, 
entao, sobrepof-se a comunhiio com os intervenientes <las notfcias. 
A cobertura jornalfstica de acontecimentos de grande dimensiio, como os que 
marcaram os primeiros anos do seculo, nomeadamente pelas sensa,;5es de 
horror causadas ao nfvel nacional e internacional, enfatiza a tese de que o 
"meio" e a  media,iio deram lugar, como defende Bragan,a de Miranda (1999) 
ao "imediato"9

, Considerando que «a medialidade, enquanto movimento, cir
cula,;io, passagens, foi sempre reprimida», o autor constata que «o desejo 
que alimenta a metaffsica ( ... ) e o da instantaneidade» (1999:296). Ora, par
tilhando deste anseio pelo instantaneo, o jornalismo entrega-se ii ideologia 
da imediaticidade, acarretando aquilo que Bragan,a de Miranda chama «o 
fim da "representa,;io", e em geral, de toda a dist3ncia, sentida sempre como 
obstaculo ii comunica,iio instantiinea e imediata» (295). Ja niio sendo, entiio, 
uma representa,iio da realidade, o jornalismo e um discurso constitutivo da 
pr6pria realidade. E-o, porem, com recurso permanente ii emotividade. Ao 
discurso distante, rigoroso, objectivo, factual ap6e-se hoje um discurso muitas 
vezes comovido, sensfvel, quase comprometido. 
A margem das reportagens diarias de guerras como a do Medio Oriente, do 
Afeganistiio e do Iraque, novos trabalhos ganharam tempo nobre nas televi
s6es e espa,o privilegiado na imprensa escrita: as reportagens de contexto, 
de pormenor, de comunidades, enfim ... de sensibilidades do reporter enviado 
especialmente ao pako de conflitos. A transmissiio em directo pelas radios 
e televis5es e a estrategia de antecipa�ao da imprensa nao se esgotaram na 
descri,iio dos combates. Os cenarios, as popula,oes, as hist6rias de vida pas
saram a fazer parte do registo jornalfstico, participando das op,oes edito
riais com privilegio equiparavel ao do relato circunstancial10

• Num livro escrito 
ii margem precisamente das guerras que cobriu neste perfodo, Carlos Fino 
recusa «um jornalismo asseptico, que a pretexto da objectividade e da neu
tralidade lava as miios das suas responsabilidades». Considerando, alias, a 
guerra como uma situa�ao-limite, perante a qual e necessirio conservar «um 
saudavel distanciamento», admite que ha um conjunto de valores e prindpios 
que integram a profissiio. Com riscos acrescidos de parcialidade, Carlos Fino 
confessa que os jornalistas siio «pela liberdade, contra a ditadura, pelos direi-

9 Em Setembro de 2001, a prop6sito dos atentados terroristas as Torres Gemeas, Joaquim Fidalgo, entiio 
provedor dos Leitores do jornal "Ptlblico" referia-se, a prop6sito do directo televisivo e do dominio dos ecriis 
na cobertura dos acontecimentos, ao enfraquecimento do trabalho mediador dos jornalistas. «Assim, com 
os acontecimentos a desenrolarem-se minuto a minuto frente aos nossos olhos, o trabalho jornalistico de 
media�ii.o com os espectadores torna-se menos visive!, por vezes ate totalmente silencioso, embora decisivo na 
escolha do que se mostra ... » (Fidalgo, 2001) 
10 As reportagens marginais aos conflitos tern, par outro !ado, a particularidade de configurarem trabalhos 
de elevado valor estftico. J:i em meados da decada de 90, uma reportagem de Candida Pinto, intitulada 
"Meninos de Angola" (SIC) tinha sido reconhecida com vllrios premios nacionais e, em Fram;a, pelo pre
mio de Direitos Humanos do FIGRA (Festival Internacional da Grande Reportagem e do Documento de 
Actualidade). "Mulheres de Bagdad" e, j:i neste quinqufnio, outra das reportagens da jornalista {emitida pela 
SIC a 5 de Novembro de 2003) que assinala a preponderancia deste tipo de trabalhos. 

218 



tos humanos contra a opressao, pela preserva<;ao do ambiente, contra a sua 
degrada,ao, pelo respeito pela vida e dignidade humanas, contra o terrorismo 
e a  tortura» (Fino, 2003:38). 
Talvez s6 assim se compreenda a aparente solidariedade dos jornalistas com 
as vitimas de ataques terroristas, que atravessou a mediatizar;ao de aconte
cimentos fmpares como o 11 de Setembro, nos Estados Unidos em 2001, e 
o 11 de Mar,o, dois anos e meio depois, em Espanha11

• A cobertura destes
dois ataques e, na verdade, a expressiio deste tempo que vivemos: o tempo da
transforma,ao de uma dor particular numa dor colectiva12

• 0 uso frequente
de palavras-choque, como "barbclrie", "catclstrofe", "atentado", "tragfdia"
e "massacre" e de grafias de forte impacto, coma "11-S" e "11-M", que se
mantem como bandeiras de dossiers tematicos de alguns 6rgiios de comunica
,ao social (disponfveis on-line), corrobora ainda a ideia, no caso dos jornalis
tas norte-americanos e espanh6is, respectivamente, de um certo "jornalismo
patri6tico" - o que, sob outro prisma, recoloca o problema da objectividade,
porque o patriotismo niio e politicamente neutral13• Lado a !ado com o patrio
tismo estcl, ainda que involuntclrio, um perigo de conivfncia com os autores de
atentados como estes. Num texto publicado a 12 de Mar,o de 2004, no jornal
El Pais, Juan Luis Cebrian advertia para o facto de ser objectivo primeiro dos
grupos de terroristas ou de comandantes de for,as militares o contagio de toda
a sociedade pelo terror, pelo medo e pela desgra,a que atinge apenas alguns.
Um dos perigos do exacerbamento das coberturas, as vezes imponderadas,
de tragedias da dimensiio que se conheceu aos atentados de Nova Iorque e
Madrid e, para o jornalista espanhol, o risco de a sociedade mediatica ser
«aliada principal e vitima preferente do terrorismo moderno, uma vez que se
trata de submeter a opiniao publica ii ditadura do terror, da desconfian,a e do
medo» (Cebrian, 2004).
Com efeito semelhante, ainda que de menor amplitude, o sequestro do teatro
Dubrovskaia, em Moscovo, por rebeldes tchechenos (Outubro de 2002) e da
Escola de Beslan (Setembro de 2004) deram o mote a narrativas de tom igual
mente apreensivo. Jcl de si sinistros, estes acontecimentos, especialmente visiveis
pela televisao, tiveram pelo menos um dos v.irios efeitos que tern a transmissao
da hist6ria em directo - o facto de gerarem experiencias empaticas. Daniel
Dayan e Elihu Katz anotam que partilhar os sentimentos de outras na,oes e

11 Um dos temas do livro journalism after September 11, de Barbie Zelizer e Stuart Allan (2002), i: precisa
mente a questiio da rela,;iio entre as fotografias noticiosas e o trauma social. Noutro prisma, aborda ainda a 
questiio do bem-estar emocional dos rep6rteres. 
12 Tres dias depois dos atentados, Eduardo Cintra Torres elogiava, no "PUblico", a maturidade dos media 
norte-americanos, constatando a «muito pouca interven,;ii.o emocional por parte dos apresentadores e rep6r
teres, que procuram integrar essa dimensiio da comunica,;ii.o num discurso verbal praticamente reduzido aos 
factos» (Torres, 2001). 
13 Ver a prop6sito o texto de Robert Jensen, intitulado: "\Vhat's wrong with patriotic journalim?", disponivel 
em http://www.progressivetrai!.org/articles/031119Jensen.shtml 
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um efeito de impacto que esta para alem do cognitivo (Dayan, 1999:189)14• O 
que o trata�ento informativo destes epis6dios russos veio demonstrar e que, 
independentemente da proximidade afectiva, ideol6gica on espacial (au a falta 
dela), o drama humano e congregador, gera empatia. 
Decorrentes sobretudo do inesperado, do imprevisivel e do acidental, os acon
tecimentos dram.iticos nao tern os media a espera. No entanto, a partir do 
momento em que os meios tomam conta dos factos, o efeito surpresa e o efeito 
choque dao lugar ii solidariedade para com a dor alheia e ao permanente 
acompanhamento do desfecho das hist6rias. Assim aconteceu na cobertura 
do desastre da ponte de Entre-os-Rios (Mar,o de 2001). Tratando-se de uma 
tragfdia nacional, o mergulho de um autocarro e dois autom6veis nas clguas 
do rio Douro e a expectativa da confirma,ao de dezenas de mortes germinou 
um dos maiores aparatos medi.iticos de que ha mem6ria. Durante semanas, 
os jornalistas esgotaram todos os testemunhos de familiares das vitimas que 
pouco acrescentavam em termos informativos. Com um contributo puramente 
emotivo, os porta-vozes da dor dos familiares deram as reportagens um tom 
canonicamente exclufdo da informa<;ao. Nao foi necess.irio, sequer, aguar

dar muito tempo para alem dos acontecimentos para se fazer uma leitura de 
grosserias cometidas pela comunica,ao social. Cinco dias depois do desastre 
(a 09 de Mar,o), a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social apelava ii 
conten,ao e sentido profissional dos jornalistas envolvidos na cobertura dos 
acontecimentos de Castelo de Paiva, criticando o modo como os jornalistas 
expuseram o sofrimento dos familiares das vitimas em termos que colidem 
com valores eticos e deontol6gicos. No dia 13, conheciam-se tambem algumas 
crfticas apontadas pelo Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas. 
A realiza,ao de entrevistas a crian,as, a abordagem a pessoas dentro das suas 
pr6prias casas e a interpela,ao de populares em visive! estado de como,ao 
foram os principais erros enumerados por aquele 6rgao relativamente ao tra
tamento informativo do desastre. 
A exposi,iio do luto niio foi, contudo, um fen6meno isolado deste aconte
cimento. A morte de varias figuras publicas, par exemplo, especializou, tal
vez de um modo particular neste quinquenio, os jornalistas em explora,iio de 
momentos de reserva da intimidade. A mediatiza,iio de cerimoniais fonebres 
converteu momentos de pesar, por natureza, privados, em acontecimentos 
mediaticos de interesse generalizado. Expoente maxima do prolongamento de 
noticias de 6bitos foi a morte do futebolista Miklas Feher, durante um jogo 
transmitido em directo pela televisiio generalista, em Janeiro de 2004. Depois 
da surpresa da queda de um jogador desfalecido em campo, a noticia fez-se 
em redor da familia, da namorada e dos colegas de equipa. 0 desfecho, que 

H Embora se ocupem preferentemente do acontecimento medi3.tico, festivo ou cerimonial, na televisiio Daniel 
Dayan e Elihu Katz fazem, em A Hist6ria em Directo, uma revisiio dos efeitos internos e externos dos acon
tecimentos medi3.ticos que importaria registar (pp. 181-207). 
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poderia ter ficado suspenso com a translada<;iio do corpo para a Hungria, s6 
viria, porfm, a revelar-se completo com a transmissao em directo, pela TVI, 
do funeral do jogador. 
A perseguic;ao da morte como noticia e uma constante na cobertura de acon
tecimentos traum.iticos. Ainda que representativas de significativas mudan
<;as hist6ricas, a morte de Jonas Savimbi, em 2002, em Angola, e a captura 
de Saddam Hussein, em 2004, no Iraque repetiram este interesse dos media, 

sobretudo da televisiio, pela explora<;iio da imagem humana em sofrimento. 
No primeiro caso, como oportunamente lembrou Estrela Serrano, na altura, 
provedora dos leitores do Didrio de Noticias, «as televis5es mostraram o corpo 
do lider da UNITA, em grandes e demorados pianos, exposto as moscas, de 
cal,as desapertadas e sem sapatos»15

• No segundo, por outro !ado, tratava
-se da exibic;iio de um "estado prf-morto". Em ambas as situac;Oes, porfm, a 
exposi<;iio do corpo pelos media traduziu o uso da imagem como elemento de 
encontro da dor (quer de Savimbi e Hussein quer das vitimas que fizeram as 
lutas que travaram) com o 6dio do publico relativamente a estas duas figuras. 
Se a morte de pessoas publicamente reconhecidas tern s6 por si um caracter 
exponencialmente noticiavel, o impacto mediatico da m.orte de gente an6-
nima, por outro !ado, depende genericamente de outros factores. A eventual 
morte da menina Joana, no Algarve (Veriio de 2004), por exemplo, foi sobeja
mente noticiada grac;as as circunst3ncias do desaparecimento da crianc;a e da 
suspeita de crime familiar. No entanto, no final do mesmo ano, o maremoto 
asiatico dominou as paginas dos jornais e os espac;os das radios e televis6es, 
pela extensiio da catastrofe natural e, principalmente, pelo numero de vfti
mas mortais. Marcado pela contabiliza<;iio permanente dos mortos, o tsunami 
fechou, por isso, o perfodo em analise com palavras traumaticas de luto e 
solidariedade. Os jornalistas permaneceram nos pafses afectados por varias 
semanas, repetindo imagens de cimaras amadoras, examinando toda a area 
devastada e descrevendo o cheiro a decomposi<;iio de corpos e o drama de pes
soas a procura de familiares e amigos e a lastimar-se pelos danos materiais. 
E que, embora as camaras levem o espectador para perto, demasiado perto, 
<<o genufno pode na'.o ser suficientemente terrfvel»; pode precisar portanto «de 
ser aumentado» (Sontag, 2003:69). 0 efeito tragico gerado pela magnitude 
dos nllmeros deu aos jornais inspirac;a'.o para comovedoras primeiras paginas, 
tendo, nas televis6es, ocupado mais de metade da programa<;iio informativa 
regular, na ultima semana do ano. Dados da MediaMonitor revelavam, no 
infcio de 2005, que 48,8 por cento das pe,;as jornalisticas emitidas na semana 
que se seguiu ao maremoto foram dedicadas a este acontecimento16

• Adensado 

15 In "Alarme na primeira pigina", coluna da provedora dos leitores do Didrio de Noticias de 4 de Mar�o 
de 2002. 
16 De acordo com informa�iio veiculada pela Marktest (newsletter de 05 de Janeiro de 2005), foram emitidas 
988 nocfcias sobre o tsunami, entre 26 de Dezembro de 2004 e 2 de Janeiro de 2005, num total de mais de 
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pela presen,a de cidadiios europeus nos territ6rios avassalados, o elevado inte
resse informativo pela dor revelou-se, tambem por ocasiao desta cat.istrofe, 
potenciador daquilo que poderia chamar-se uma "tele-intimidade", ou seja, 
de uma proximidade com determinados protagonistas criada exclusivamente 
pelos media jornaHsticos. 

Os perigos de uma informa�iio atravessada pela emo�iio 

Considerando ser, nalguns casos, legitima a exposi,ao mediatica da dor, 
Cristina Manero (1997) adverte que «informar sobre o sofrimento e a dor 
requer dos profissionais da informa,ao sensibilidade, humanidade, discri,ao e 
compreensao». Resultado, muitas vezes, da combinac;ao de uma comunica<;iio 
factual com uma comunica<;iio baseada em testemunhos pessoais, a reporta
gem sabre acontecimentos tiio sensiveis como os que marcaram estes anos tern, 
a partida, dois perigos iminentes: por um !ado, o facto de o jornalista ser, ele 
pr6prio, um ser sensfvel ao que observa, sujeito a ambiguidade e a subjectivi
dade da forma como sente os factos, tantas vezes em directo, sem tempo para 
uma reflexiio que se imporia por clever de distanciamento crftico. Por outro, 
a tenta,ao a que, deliberadamente ou nao, os media cedem para explorar a 
tragCdia, na 3.nsia de reunir a melhor e maior audiencia possivel. 
Eticamente discutivel, o recurso a emo\ao como estrategia de concentrac;ao 
da aten,ao do ptiblico, demonstraram-no os acontecimentos de grande dra
matismo a que nos referfamos acima, cria embara,os deontol6gicos de dificil 
supera\ao. Regista-se, numa tentativa de sintese de vclrias criticas apontadas 
no seio da pr6pria imprensa, a falta de dist3ncia, a confusao entre o que e 
informa,ao essencial e o que e informa,ao acess6ria, a falta de respeito pela 
intimidade dos indivfduos e pelo seu direito a protec,iio da imagem, a predis
posi\ao para espectacularizar, o apoio em testemunhos pessoais e os excessos 
generalizados no uso da liberdade de expressao. 
Lidando especialmente com os direitos individuais, a informa,iio sobre a dor 
(individual ou colectiva) tern merecido uma aten,ao particular quer dos pro
fissionais quer das associa\6es representativas da classe. A intrusa.o na vida 
de alguem ou na vida emocional de alguem e a explora,ao proveitosa da dor 
individual, alem de atitudes desleais dos jornalistas, sao encaradas sobretudo 
como atitudes de descredito e indignas do oficio. E, por isso, da pertinencia de 
um debate etico, e, em certa medida, de um debate epistemol6gico, que se fala 
quando se considera os perigos de uma informa,ao atravessada pela emo,ao. 
Quais siio os limites da missao de informar? Quanto devem os jornalistas 
envolver-se naquilo que estao a reportar? Devem os jornalistas desculpar-se 

33 horas de emissiio. 
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quando niio realizam bem o seu trabalho? Ha ou niio balizas para sinalizar 
os limites de reportagens sobre o sofrimento privado a que todos tern direito, 
inclusive as figuras publicas?1

' Que mecanismos de regula,iio garantem a sen
sibilidade e o born senso dos profissionais da informa,iio? 
Um dos mais emblem.iticos casos mediclticos portugueses, o caso Casa Pia, 
apontou ainda para um outro perigo, jcl anteriormente sentido na cobertura 
do processo de independencia de Timor-leste: o do jornalismo de causas. A 
delicadeza do tema da pedofilia e a dimensiio do esciindalo posicionaram o 
discurso jornalfstico numa desconfortavel extensiio da indigna,iio publica. 
O recurso frequente a testemunhos naturalmente emocionantes das vitimas 
(quase sempre sob anonimato)18 e a abordagem constante aos pr6prios argui
dos do processo resvalou inllmeras vezes para a "tragicomfdia", nomeada
mente pela explora,iio exacerbada da vida privada dos acusados e dos seus 
familiares. Sendo a evidencia de um grau zero de informa,iio, o suporte em 
reac�6es populares acrescenta a reprodu�ao de uma causa a inconvenif:ncia de 
um jornalismo justiceiro. A exalta,iio dos animos publicos e uma inevitabili
dade da narrativa jornalistica dominada pelo escandalo e pela espectaculari
za,iio do horror. 
Com creditos comprovados na angaria,iio de audiencias, a calamidade arrisca, 
todavia, o jornalismo a perda de credibilidade, com inconvenientes acrescidos 
para o exercicio legftimo da profissiio. 0 primeiro e o risco de transfigurar 
o jornalismo - apresentando-se como actividade independente, imparcial e
isenta, o jornalismo assimila-se, porfm, nalguns casos, a um discurso de ade
siio e de compaixiio, ou pelo menos, de inflama,iio da compaixiio do publico.
Especialmente propensa para a narra,iio da vida em directo, a televisiio tern
nisto um canicter paradigm.itico. Uma nota especial para os relatos sabre os
incendios florestais de 2004 permitiria analisar o papel dos jornalistas na gera
,iio de movimentos de solidariedade. Mas a televisiio juntam-se as edi,oes on

line, os weblogues e, por cont.igio, a imprensa escrita, tambCm vulner.ivel as
l6gicas que determinam a concorrencia entre os meios audiovisuais. A publi
ca,iio de determinadas fotografias, a escolha dos tftulos, o pr6prio angulo de
abordagem e a cita,iio de testemunhos populares (que configuram uma especie
de jornalismo sustentado na vox populi) siio estrategias a que os pr6prios jor
nais niio se furtaram. Outro risco e o do abuso da liberdade de expressiio - por
vezes, para nao dizer sempre, reportar sabre a dor converte-se numa actividade
muito proveitosa. A dor reline as pessoas. Seria o mesmo dizer que a reporta
gem sobre a dor reune os leitores e os espectadores da televisiio. O resultado

17 Vale a pena questionar neste ponto a oportunidade de reportagens como as que exploram assuntos relacio
nados com cuidados paliativos, com o fim da vida, a velhice, ou doern;as consideradas terminais. 
18 Rolf von Siebenthal explica, no livro Gute Geschiifte mit dem Tod, que as vfrimas rem muitas vezes difi
culdades em recusar entrevistas, na medida em que elas preenchem o desejo de falar sobre as suas pr6prias 
experiencias. 
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e a maioria das vezes a confusao entre informac;ao e sensacionalismo, que 
decorre de um esforc;o construido para tornar a informac;ao interessante. 
Hist6rias de trauma e violencia gozam de reconhecido interesse no meio jorna
listico. Para alem de se imporem por um certo imperativo econ6mico (editores 
e jornalistas sabem que o desastre e a emoi;iio atraem o publico), as narra
i;5es de acontecimentos de grande dramatismo saciam niio s6 um desejo de 
verdade como tambem um desejo de afeci;iio, de experimentai;iio estetica da 
realidade. No entanto, a exposii;iio quer dos jornalistas quer das audiencias a 
estes acontecimentos de elevada carga dramatica conflui na generalizac;iio do 
trauma dos agentes da notfcia. 56 na assuni;iio de verdade deste efeito se justifi
cam as preocupai;5es com a debilidade psicol6gica dos rep6rteres e com aquilo 
que, ao nfvel de outras profiss6es, nomeadamente as militares, se convencionou 
chamar "stress p6s-traumatico"19. Uma teoria dos efeitos da exposic;ao a situa
c;Oes traumaticas atravfs dos media nao seria, porfm, completa se nao conside
rasse de alguma forma o impacto causado no pr6prio publico. Talvez dificil de 
padronizar, o conhecimento dos efeitos sobre o publico ajudaria a compreender 
por que e que a dor e noticia, ou, retomando as palavras de Susan Sontag, por 
que e que os media nos mantem olhando o sofrimento dos outros. 
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