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Introducrao 

Mais do que um continente, a Europa e um conceito 1; mais do que uma area 
geografica, e um Sistema de valores 'civilizacionais'2 OU uma realidade humana3; mais 
do que um conjunto de fronteiras fisicas, e uma mistura de limites ideol6gicos e 
psicol6gicos4; mais do que uma entidade territorial, e um espa<;:o hist6rico, politico 
e cultural5; finalmente, mais do que um mero grupo de Estados, e uma ideia de 
'comunidade'6. Nao obstante as suas diferentes formulac;6es, as eurovisoes destes 
especialistas parecem evocar uma no<_;:ao-chave no contexto das teorias do naciona
lismo: as "comunidades imaginadas" de Benedict Anderson7, cujos membros se encon
tram unidos por um sentido de pertenc;a e lealdade volund.rias. 

Julgamos que este pressuposto da identidade apreendida numa esfera mental se 
adapta de forma plena a uma ideia de Europa que representa, per se, um conceito 
potencialmente identitario8, tornando-se um terreno fertil para explorar a utiliza<_;:ao 
de um conjunto de c6digos - como express6es idiomaticas, estere6tipos ou simbolos 
culturais - cuja descodifica<_;:ao depende, em larga medida, dos sistemas de cren<_;:as, 
experiencias e vis6es dos receptores. 

Pela for<;:a motriz da UE redefiniram-se cartografias geogrificas (pensemos na 
promissora 'Politica de Vizinhan<;:a'), estrategicas (aponte-se o 'eixo franco-alemao', 
a dinamica das 'duas OU varias velocidades', 0 'nucleo duro' OU 0 'Clube Med), 
econ6micas (recordemos a inedita 'Zona Euro'), ideol6gicas (com os bin6mios 'Ve
lha' - 'Nova' Europa ou 'Europeistas' /'Eurocepticos') e ate ontol6gicas ( traduzidas nas 
alegorias do Homo Erasmus, do Homo Europeanus ou, numa variac;ao terminol6gica 

cunhada pelo antrop6logo Marc Abeles, do Homo Comunitarius) 9• 

Longe de meras comunidades imaginadas, estes referentes deixam entrever uma 
vasta e complexa teia de intersec<_;:6es politico-identitirias no seio do palco euro
peu, enraizada numa linguagem pr6pria que transborda as paginas de dicionarios, 
glossarios e obras tecnicas. A simples associac;ao do adjectivo 'europeu' a diversos 
conceitos juridico-institucionais (como 'Parlamento', 'cidadania' ou 'Constitui<;:ao') 
e simb6licos ('Espac;o Publico') imprime um caricter de urgencia a reflexfo sobre 
os horizontes de governac;ao e poder que se rasgam a partir dos arquetipos 
originarios. 

1 BARRENO, I. - Um Irnagindrio Europeu. Lisboa: Caminho, 2000, p. 105. 
2 DELANTY, G. - Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. London: Palgrave Macmillan, 1995, p. 30. 
3 ALMEIDA, R. - Portugal ea Europa: Ideias, Factos e Desafios. Lisboa: Edic;:6es Sflabo, 2005, p. 21. 
4 KEVIN, D. - Europe in the Media -A Comparison of Reporting. Representation and Rhetoric in National 

Media Systems in Europe. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003, p. 10. 
5 RISSE, T. - "An emerging European Identity? What we know, and how to make sense of it". Lecture 

delivered at the University of Helsinki, 2003, April 25, p. 2. 
6 VASCONCELOS, A. - Vtilores da Europa: Identidade e Legitimidade. Cascais: Principia, 1999, pp. 47-48. 
7 ANDERSON, B. - Imagined Communities. New York: Verso, 1991. 
8 ROBERTSON, A. - US, Them and Television News Narratives: Constructing Europe in TV News 

Broadcast [Em linha]. University of Tampere, 2001 [01.09.02]. Disponivel em WWW: < URL: http:// 
www.uta.fi/conference/PAG/PAG papers alexa robertson.pdf >. 

9 ABELES, M. - "Homo Communautarius". In: KASTORYANO, R. [dir.] - Q}.telle Idtntiti pour 
!'Europe? Le Multiculturalisme a l'Epreuve. Paris: Pre~ses Sciences PO, 1998, p. 43-63. 
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Nesta linha de pensamento, revela-se igualmente incontornavel a emergencia de 
uma mirfade de vocabulos - uma especie de 'Europes', para recorrer a um meta-ne
ologismo que encontram no prefi.xo 'euro-' ('Eurodeputados', 'Eurocracia', 
'Eurodivisa', 'Euro news' ou 'Eurolandia', entre outros) a sua mais evidente configu
rayao verbal. 

Cultura e represenracrao: os media como janela 

Os meios de comunicayao desempenham um papel fundamental na representa<;ao 
do imaginario europeu. Esta ideia encontra-se, de resto, bem patente na pr6pria teoria 
dassica de Anderson, que vincula a imprensa europeia setecentista a missao pioneira 
de representar "o tipo de comunidade imaginada" emergente a epoca: a na<;ao 10• 

Projectando esta tese seminal nos espas;os comunicativos hodiernos, diversos autores 
situam a hip6tese normativa de uma identidade colectiva numa dimensiio temporal (fun
dada numa mem6da, tradis;ao, passado e herans;a comuns) e espacial (assente na demar
cas;ao de territ6rios e fronteiras reguladoras de prindpios de inclusiio e exclusao). Os 
media emergem, assim, como veiculos simb6licos dotados de grande influencia na 
definis;ao de interacy6es sociais e culturais e, muito particularmente, nos conceitos que 
cada grupo reconhece como os seus tras;os distintivos11 • Num estudo onde procuram 
analisar a reconfigurayao das paisagens comunicativas modernas, David Morley e Kevin 
Robins chegam mesmo a falar de "comunidades re-imaginadas" - parafrase da tese de 
Anderson que coloca precisamente a t6nica na necessidade de repensar as representa
y6es socioculturais a luz das actuais escalas de pertenc;a e identidade(s) 12• 

0 processo de integrayao europeia oferece, neste contexto, um forte potencial de 
inovayao ao nivel das construy6es mediaticas. Atraves do olhar jornalistico, 'Bru.xelas' 
ha muito que deixou de designar uma mera para se converter numa voz trans
versal as nodcias sobre a Comunidade. Adicionando-lhe um vasto leque de verbos 
performatiVOS (como 'decidir' OU 'permitir'), OS jornais, a radio e a televisao impri
mem-lhe os contornos personificados de um verdadeiro actor politico. 

E nao devemos esquecer, alias, a eximia capacidade com que os enunciados noti
ciosos dilatam e reinventam o pr6prio jargiio comunitario. Bastara relembrar a seman
tica _de um 'regresso a Europa', amplamente difundida pelos media aquando da adesao 
dos Dez em 2004, estendendo a metafora kunderiana de um Ocidente raptado13; ou 
descobrir na fotografia conjunta dos lideres da registada pelas lentes mediaticas 
no encerramento de cada Conselho Europeu, um autentico prolongamento visual da 
ideia de 'familia europeia', ja evocada por Winston Churchill em 1946 e de imediato 
absorvida e eternizada pelo universo semantico da UE. 

10 ANDERSON, B. ob. cit., p.25. 
11 FITZGERALD, T. "Media, Ethnicity and Identity". In: SCANNELL, P., SCHLESINGER, P. and 

SPARKS, C. [eds.] - Culture and Power -A lvfedia, Culture Reader. London: Sage Publications, 
1992, p. 112-133. 

12 MORLEY, D. and ROBINS, K Spaces of Identity. USA: The International Library of Sociology, 
2000. 

13 KUNDERA, M. "L'Occident kidnappe ou la rragedie de centrale". In: Le Debat. Paris: 
Les Editions Gallimard, 1983, novembre, n. 0 27, p. 3-22. 
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A questao que se coloca e, no entanto, a de saber ate que ponto e que o trata
mento mediatico de temas europeus abre efectivamente uma janela sobre a constrrn;ao 
comunitaria ou se restringe, pelo contrario, a 'est6rias' circunscritas as altas esferas 
de decisfo e drculos de legitimas:fo do poder formal, e unicamente motivadas pelas 
supracitadas decis6es politicas ou acontecimentos simb6licos, como as cimeiras. 

No presente artigo sera nosso objectivo clarificar esta indagas:ao te6rica atraves 
de um estudo de caso: a analise da cobertura jornal.i'.stica dos referendos ao Tratado 
que · Estabelece uma Constituis:ao para a Europa (TCE) na imprensa europeia de 
referenda. A este prop6sito, a investigas:ao incidiu sobre quatro jornais nacionais 
- El Pais (Espanha), Le Monde (Frans:a), Pitblico (Portugal) e The Guardian (Rei
no Unido) 14. Foram contabilizadas todas as pes:as publicadas nas duas semanas que 

· antecederam e nos tres dias que se sucederarn aos referendos espanhol (20 de Feve
reiro de 2005), frances (29 de Maio de 2005) e holandes (1 de Junho de 2005). 

Versando sobre um tipo de acontecimento politico precisamente orientado para 
a participas:ao cidada, julgamos que esta plataforma empirica nos podera fornecer 
importantes pistas relativas ao grau de participas:ao do publico num debate a escala 
europeia, e aos moldes em que se processou a sua representas:ao na imprensa. 
Particularmente interessante sera comprovar, neste contexto, o modo como as men
sagens e os sentidos essenciais da mensagem jornalistica parecem encontrar na dimen
sao visual - as fotografias que acompanham OS artigos - a SUa maxima expressfo. 

Vozes e silencios noticiosos 

0 processo de integras:ao europeia assumiu-se, desde os prim6rdios, como uma 
vasta construs:ao de elites15, edificada sobretudo a partir de uma 16gica de cima para 
baixo (top-down). Se os cinquenta anos de construs:ao comunitiria fora.in marcados 
por diversos pontos de contraste entre a perspectiva dos cidadaos e das instancias 
decis6rias face a UE, parece-nos que essa disparidade se faz sentir de forma particu
larmente intensa no momento actual. 

Os resultados opostos registados nos quatro referendos ao TCE ('sim' em Espanha e 
no Luxemburgo; 'nao' em Frans:a e na Holanda) sfo exernplo disso mesmo. Os escrutinios 
nos quais a Constitui¢o foi rejeitada proporcionarn, alias, um estudo de caso particular
mente interessante, por evidenciarern a existencia de pretens6es inconciliaveis nao s6 entre 
cidadios e elites, como tarnbem no seio destas. E precisarnente a partir deste angulo que 
se torna interessante explorar a constela¢o de actores na cobertura jornalistica dos referendos. 

A literatura nesta area permite-nos partir para a investigas:ao com algumas expec
tativas. Sabemos que o caracter hegem6nico das fontes vinculadas com as elites do 
poder tern sido um tras:o sobejamente identificado nas pesquisas empfricas no im
bito da sociologia do jornalismo16. No que toca a realidade europeia, pese embora a 

l4 Doravante designados, quando oportuno, pelas siglas EP, LM, Pub e TG, respecrivarnente. 
!5 DELANTY, G. - ob. cit., p. 2 e SCHLESINGER, P. - "Identities: traditions and new communities 

- a response". In: Media, Culture 6- Society. London: Sage Publications, 2002, Vol. 24(5), p. 643-648. 
16 GANS, H. - Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and 

Time. New York: Pantheon, 1980 e TUCHMAN, G. - Making News: a Study in the Construction of Reality. 
New York: Free Press, 1978. 
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multiplicidade de interaq:oes (movimentos, ONGs, media, instituic;:6es, entre ourros) 
que ai ocorrem, este aspecto tende a acentuar-se17• Diversos escudos assinalam o 
silenciamento noticioso das vozes ligadas a sociedade civil, em favor do destaque 
concedido a figuras politicas, sobretudo do Governo 18 • 

A analise do corpus permitiu-nos registar uma dara preponderancia dos protago
nistas nacionais sobre os intervenientes da UE. A tendencia para uma nacionaliza<;ao 
das fontes prolongou-se na constatac;:ao de que, durante o primeiro referenda consti
tucional, todos OS jornais a excepc;:io do Pitblico, talvez devido a relac;:ao de proximi
dade com o vizinho iberico - privilegiaram as suas fontes internas, em detrimento de 
personalidades espanholas ou europeias. Estas Ultimas estiveram, alias, ausentes nas 
publica<;6es portuguesa e britanica. 

Explorando agora o enfoque concedido aos actores politicos informais redes publi
cas de discussao a margem do quadro de legitimac;:ao do poder formal, como sindica
tos, ONGs, blogues, igrejas ou centros de investigac;:ao, entre outros verificimos que 
o seu papel foi claramente minoricirio nas quatro publicac;:6es. Enquadrada no con
texto da UE e do seu tradicional problema de legitimidade, esta evidente subalternizac;:io 
noticiosa dos cidadaos face as elites do poder parece adicionar ao do 'defice 
democratico' a hip6tese de um analogo 'defice mediatico'. Chegados a este ponto, sera 
agora relevante projectar estes valores numa analise de caracter qualitativo, com vista 
a em que moldes se traduziu a presen<;a de pessoas an6nimas nos jornais. 

Estere6tipo e imagens mediaticas 

Com o intuito de perceber de que forma se traduziu a presenc;:a dos cidadaos 
comuns na imprensa, julgamos oportuno convocar uma noc;:ao que tern conhecido 
uma importancia crescente no seio das Ciencias Sociais: a de "estere6tipo". 
Introduzida por Walter Lippman 19, opera actualmente em diferentes horizontes de 
pesquisa, entre os quais nos cumpre destacar a teoria da identidade social20• No am
bito desta corrente, os seus objectivos prendem-se com um exerdcio de sistematizac;:ao 
da realidade social complexa; de auto-identificac;:ao (se/fitereotyping) coma membro de 
uma comunidade; e de comparac;:ao face aos membros de outras comunidades21 . 

Ao dassificar os estere6tipos como "actos comunicativos", porque imbufdos de 
uma dimensao de "constru<;ao cultural" e "juizos partilhados", Condor postula a sua 
importancia no ambito dos meios de comunicac;:ao22• De facto, enquanto processos 

17 BEE, C. and BELLO, V. - "A European model of public sphere: t0'1.'<l.rds a networked governance 
model". Lecture delivered at the "Italian Political Association Society Annual Conference", Padova, 2004, 
September 15-17, p. 20. 

18 WIMMER, J. - "Counter-public spheres and the revival of the European public sphere". In: javnost 
The Public. Ljubljana: European Institute for Communication and Culture, 2005, Vol. 12(2), p. 93-109. 

l9 LIPPMAN, W. - Public Opinion. New York: Free Press, 1922. 
20 HOGG, A and ABRAMS, D. [eds.] - Social Identifications: A Relations. 

New York: Routledge, Chapman & Hall, 1988. 
2l PICHLER, F. - "Affection to and exploitation of Europe. European identity in the EU". In: Reihe 

Soziologie. Wien: Institut fiir Hohere Studien (HIS), 2005, Mai, n. 0 71, 4. 
22 CONDOR, S. -"Social stereotypes and social identity". In: A and ABRAMS, D. [eds.] -

Social Identity Theory. Constructive and Critical Advance. New York: Springer, 1990, p. 231-249. 
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de rotulagern, designas;ao e classificas;ao, estes dispositivos facilitarn a caracterizas;ao 
e significas;ao de pessoas ou acontecirnentos por parte do discruso jornalistico, cris
talizando ideias capazes de estabilizar e estruturar a nossa relas;ao corn a realidade 
circundante. Como nota Fowler sobre o caso espedfico da irnprensa: 

[Os estere6tipos] (. .. ) constituem categorias que projectamos no mundo para que este 
fa<;a sentido. E assim que construimos o mundo. E a nossa relas:ao com os jornais 

oferece um poderoso contributo a este processo de constru<;ao23. 

As vis6es estereotipadas acarretarn, no entanto, varios perigos para as rotinas de 
produs;ao jornalistica, ja que as suas generalizas;6es acabarn frequenternente por se 
traduzir rnais numa desfiguras:ao do real do que na sua organiza<_;ao categ6rica. 

No quadro dos ternas concernentes a Europa, palco de rnultiplas interacs;6es 
identid.rias, este risco tern sido, alias, particularrnente documentado, sobretudo em 
estudos sabre as imagens televisivas. Deirdre Kevin reporta-se a alguns prograrnas 
(e.g. Eurotrash, no britanico Channel 4) que, ernbora rnovidos pelo prop6sito de dar 
a conhecer outros paises e culturas europeias, acabarn por recorrer a estere6tipos, por 
vezes ir6nicos24• Numa pesquisa sobre o canal Maria Joao Silveirinha detecta 
urna tendencia semelhante: longe de prornover, naquele que seria urn plano ideal, 
representas;6es influenciadas por dinarnicas de cornunicas;ao intercultural, este medium 
lirnita-se a reproduzir um conjunto de conviq:6es e atitudes generalizadas que refor
s;arn as oposis;6es sequenciais 'centro-periferia' e 'elites-cidadaos'25• 

Fotografias de imprensa e tipificac;ao social 

No arnbito do presente estudo, parece-nos que o recurso a perspectivas estereoti
padas dorninou clararnente as configuras;6es discursivas relativas as correntes de opiniiio 
de pessoas singulares. Neste contexto, propornos a aplicas;ao, aos agentes noticiosos desta 
natureza, do conceito narratol6gico de "personagem-tipo", entendido corno 

personagem-sfntese entre o individual e o colectivo, entre o concreto e o abstracto, 
tendo em vista o intuito de ilustrar de uma forma representativa certas dominantes 
(profissionais, psicol6gicas, culturais, economicas, etc.) do universo diegetico em que 
se desenrola a ac<;ao, em conexao estreita com o mundo real com que estabelece uma 

rela<;ao de indole mimerica26• 

Adoptando os referendos co mo o uni verso em que se desenrola a "acs;ao", 
verifid.rnos que todos os elernentos hurnana e socialmente essenciais desse perio
do convergiram nas representa96es visuais dos cidadaos intervenientes nas pes;as27. 

23 FOWLER, R. - Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. New York: Routledge, 1991, 
p. 17. 

24 KEVIN, D. ob. cit., p. 178. 
25 SILVEIRJNHA, M. - "Take a walk on the wild side: Europeanizing from che centre". 
Lecture delivered at che Conference "Communication in Crisis", University of Massachusetts, Amherst, 

USA, 2007, March 31-April 1. 
26 LOPES, A. e REIS, C. - Diciondrio de Narratologia. Coimbra: Almedina, 1996, p. 411. 
27 G., apud LOPES, A. e REIS, C. ob. cit., p. 411. 
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Enquanto ilustras;ao dos artigos, estes actores concentraram os tras;os que as anali
ses politicas (Eurobar6metros e outras sondagens) apontaram como definidores da 
experiencia colectiva do debate constitucional (abstens;ao em Espanha, receios 
socioecon6micos em Frans;a e na Holanda). 

Nesta conformidade com o senso comum, bem como na adaptas;ao aos fen6menos 
sociais e aos valores partilhados, entreve-se a natureza do jornalismo enquanto cons
trus;ao social da realidade28 . Com efeito, essas imagens corroboraram visualmente tais 
generalizas;6es, refors;ando um conjunto de factos desconstru.i'.do pela chave 
interpretativa dos receptores. 

As. fotografias encerraram mllltiplos n.i'.veis de significados conotativos, aos quais 

nfo sera alheia uma componente metaf6rica, baseada na aplicas;ao de associas;6es e 
analogias29 . A sua descodificas;ao pode, por exemplo, depender da capacidade com 
que o receptor interpreta gestos, posturas corporais e express6es faciais 30 . E o caso 
da figura que acompanha a pes;a "Em Frans;a de manha vota-se 'sim' e a tarde vota
se 'nao"' (Pub 25.05.05) que, apresentando um indiv.i'.duo com uma das mfos na 
cabes;a, gesto normalmente conotado com uma atitude de incerteza, prolonga visu
almente a tematica central do artigo: os eleitores indecisos [Figura l]. 

Mais do que meros prop6sitos esteticos, a insers;ao de pessoas an6nimas nas foto
grafias prende-se com uma dimens:fo ideol6gica imanente. Durante o referenda es
panhol, os retratos de alguns dos cidadaos entrevistados nos textos ''A ver se nos dao 
<J.lgum dinheiro" (EP 21.02.05) e "Voto de gratidao no olival" (EP 21.02.05) apon
taram para isso mesmo. Apresentando, respectivamente, um idoso junto da neta e 
um jovem num tractor, adequaram-se perfeitamente aos horizontes semanticos de um 
texto sobre as dificuldades econ6micas vividas por uma franja da populas;ao rural, 
altamente dependente das ajudas comunitarias [Figuras 2 e 3]. 

28 GOFFMAN, E. - Frame Analysis. New York: Free Press, 1974 e TUCHMAN, G. - ob. cit. 
29 HUXFORD, J. - "Beyond the referential: Uses of visual symbolism in the press. In: Journalism. 

London: Sage Publications, 2001, Vol. 2(1), p. 45-71. 
30 Cf. HALL, S. - "Encoding and Decoding in Television Discourse". In: DURING, S. [ed.] - The 

Cultural Studies Reader. London: Routledge, 1993, p. 90-103. 
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Assim, expuseram de forma evidente o poder dos estere6tipos enquanto actos co
municativos ao servic:;:o de um exercicio de estratificac:;:ao social31, ancorando-se na 
evidencia te6rica de que a representac:;:ao de classes sociais menos favorecidas se presta 
mais a transposic:;:6es visuais do que verbais. Do mesmo modo, durante os referendos 
frances e holandes, a captac:;:ao de imagens de transeuntes em frente de cartazes pelo 
'sim' e pelo 'nao' colocou a t6nica na centralidade das quest6es sociais que afectavam 
a vida das familias (note-se, por exemplo, a figura de um pai passeando um bebe), 
no seio de uma opiniao publica fortemente dividida [Figura 4]. 

" i. y .. 

3 1 CONDOR, S. - ob. cit. 
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Conclus6es 

A analise de imagens e representac;oes culturais veiculadas media ganha 
particular interesse quando direccionada para tematicas europeias ou nao se en
quadrasse a Europa na nos:ao de "comunidade imaginada", palco de permanentes 

identitarias e escalas de pertenc;a multiplas. A analise da cobertura 
jornallstica dos referendos a Constitui<;ao Europeia - tema particularmente permea
vel a reflexao sobre a informac;ao e participac;ao cidada deixou, contudo, entrever 
alguns limites subjacentes a construc;ao sociocultural do Velho Continente. 

Cumpre-nos reiterar, neste contexto, o forte desequillbrio patente ao nfvel das 
fontes noticiosas: o estatuto dominante das vozes inscritas no quadro da legitimas:ao 
do poder formal, no reverso do qual se inscreveu um si/encio notidoso sobre as en
tidades da sociedade civil, revelou que o tratamento mediatico de assuntos europeus 
parece assimilar os limites intrfnsecos das praticas do jornalismo politico em 

As fotografias publicadas nos jornais em estudo constituem o prolongamento visual 
desta reparti<.;:ao desigual no que concerne aos protagonistas. Marcadas pela mesma 
16gica elitista e de poder que preside a escolha dos actores noticiosos, estas imagens 
tendem a veicular vis6es estereotipadas dos cidadaos comuns. Embora darificando o 
papel do jornalismo na estruturas:ao e representa<;ao da sociabilidade quotidiana, 
parecem encerrar todas as fragilidades inerentes a noc;ao de "personagem-tipo". Ao 
claro potencial de sfntese (descri<;:ao da fatia maioritaria da realidade) que esta con-
cep<;:ao pressup6e na verdade, um franco limite de representatividade (visao 
estereotipada marginaliza as correntes minoritarias). 

Em fun<;:ao trac;os definidores do tratamento jornalfstico dos escrudnios ao 
TCE, parece-nos reconhecer nas notidas de imprensa a ideia de uma jane-
la para o mundo. porem, de uma janela entreaberta, dando apenas prefe-
renda a algumas 'paisagens' sodais e culturais - em ultima anilise, como 0 pr6prio 
processo de europeia. 

Fontes 

Edic;6es dos jornais El Le Monde, Publico e The Guardian publicadas de 5 a 
23 de Fevereiro de 2005 e de 14 de Maio a 4 de Junho de 2005. 
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