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Como sao estreitos os limites da liberdade de expressii.o que a 
Comtititifii.O nos dd e os gmpos de camzmicafii.O nos vendem 

Mario Mesquita' 

Se, como dizia Karl Krauss, "o jornalismo e o servic;o militar dos poetas", as assesso
rias de comunicac;ao e de marketing politico serao, porventura, o servic;o militar dos 
jornalistas. A verdade e que face a elevada responsabilidade social dos actores do campo 
dos media, sobretudo dos jornalistas, uma das grandes quest6es que se colocam nesta 
materia e, efectivamente, a das incompatibilidades da pr:itica jornalfstica face as estrate
gias de comunicacrao politicas e institucionais. 

Para a Cidadania e para a transparencia do espac;o publico e do campo de mediac;ao, 
a resposta frontal a questao - e as consequencias que daf se retirem - sao de radical 
importancia e conduzirao, ou nao, a um reforc;o da opiniao publica e da experiencia 
social face aos novos obscurantismos e as subreptfcias novas formas de censura e face aos 
interesses particulares e seus traficos de influencias, que corroem as sociedades modernas 
e o seu desenvolvimento. 

Vejamos: se um jornalista deixou de se-lo para entrar num gabinete ministerial como 
assessor de comunicac;ao e/ou de marketing politico, como encarar depois o seu regresso 
a uma redacc;ao de um jornal, de uma radio ou de uma televisao? Como o regresso de 
um assessor da politica do tempo ou de urr{ ex-jornalista que esteve ao servic;o da politica 
do tempo? 

De facto, a promiscuidade que nos ultimas anos foi legitimada, nesta materia, em 
sede de Estatuto dos Jornalistas, e, do nosso ponto de vista, um continuado erro que 
abala a dignidade e a independencia da classe, contribuindo para reforc;ar a desconfianc;a 
que a opiniao publica exprime sobre as ligac;6es perigosas de pr:iticas ditas "jornallsticas". 
Miguel Sousa Tavares lembrava, num texto intitulado "Jornalismo, modo de vida": "No 
passado, insurgi-me v:irias vezes e publicamente contra o facto de haver supostos 'jorna
listas' que eram simultaneamente articulistas de opiniao em jornais como o Expresso e 
patr6es de agencias de comunicac;ao. Mas esta absoluta promiscuidade chegou a receber 
o apoio da classe, com o pr6prio Sindicato dos Jornalistas a propor que se equiparassem 
os profissionais das agencias a jornalistas, com carteira profissional e tudo."

2 

Certamente com a mesma convicc;ao crltica, o governo holandes3, em boa hora, deci
diu impedir esta 16gica de vasos comunicantes, que definitivamente em nada dignifica o 
jornalismo e muito menos as instituic;6es comprometidas nessas pd.ticas. 

Nunca ser:i demasiado tarde para seguir o exemplo holandes e introduzir este debate, 
onde quer que ele se juscifique. Temos em Portugal largas centenas de licenciados em 
assessorias de comunicac;ao empresarial, organizacional e institucional, ou mesmo em 
relac;6es publicas e marketing politico, que deverao, esses sim, por acrescimo de razao, 

1 MESQUITA, Mario - "A receita holandesa para 'jornalisras no Governo"'. In: Pitblico, 7 .11.2004. 
2 TAVARES, Miguel Sousa- "Jornalismo, modo de vida". In: E>.presso, 3 deJunho de 2006. 
3 MESQUITA, Mario- Op. cit. 
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ser chamados ao exerdcio desse tipo de fum;:6es. De certo modo, enquanto continuarem 
a ser os "ex-futuros-jornalistas" os porta-vozes de estrategias politicas e corporativas, 
continuaremos com uma delicada pecha no jornalismo portugues e, portanto, na socie
dade portuguesa. 

A nova proposta de lei do Estatuto dos Jornalistas
4 

preve o que e designado como um 
periodo de carencia de seis meses, em que 0 ex-jornalista (e/ou 0 ex-assessor), nao poder:i 
trabalhar na esfera editorial da sua actividade anterior. E um avan<;:o, mas que sabe a 
pouco ou mesmo a nada. 0 ideal seria que no espfrito da lei e na classe houvesse uma 
clara desmotiva<?o do retorno a profissao por pane dos assessores institucionais. Uma 
reserva de seis meses continua a ser, no fundo, um convite a tradicional serventia politica 
dos ditos "jornalistas". 

De facto, parece-nos inaceit:ivel que um jornalista seja num dia profissional de mar
keting politico ou propagandista desta ou daquela estrategia poHtica e no dia seguinte 
regresse candidamente a redac<?o como se nada fosse com ele ... De facto, se nao for 
colocada uma forte reserva ao regresso ao jornalismo desses servidores de gabinete, de 
modo a que se iniba ao m:iximo essa obscena incompatibilidade, o "quarto poder" 
pouco mais ser:i do que uma obediente "voz do dono". 

A relegitima<;:ao dos media e uma "Via Crucis" dolorosa, para um objective porven
tura inalcan<;::ivel. Exorcismos, alguns foram frontalmente assumidos. Joao Miguel Tava
res escreveu em "O pecado mora aqui"5 um pequeno guia para todos que andam perdi
dos: "os grandes pecados dos media nacionais sao o comodismo, a desaten<;:ao, o 
respeitinho pelo poder, o alheamento da sua tarefa historica de watch dog". 

Mas a "ma moeda" esci tambem no sensacionalismo e no jornalismo "tabloide". Nao 
e f:icil separar os dois conceitos. Dir-se-ia que as estrategias tabloides come<;:aram por ser, 
na imprensa, uma selecc;ao dos casos 'singulares' da actualidade, por vezes mesmo 
'monstruosos', operando-se depois uma 'compressao' desse tipo de materias e factos, 
transformando-os em 'historias' para consumo rapido, fazendo apelo ao lado mais filtil 
dos publicos e as suas quantas vezes perversas curiosidades. Essas historias passaram 
entao a ter o epiteto de 'sensacionalistas'. Passados cem anos, e agora em materia televi
siva, alguma coisa mudou. As 'monstruosidades' do final do Seculo XIX adquiriram 
estatuto 'social', isto e, os media procuram agora ess.es casos entre os comuns dos mor
tais. 

Por exemplo: o Jornal Nacional (TVI) de 14 de Janeiro de 2002, transmitiu uma 
notfcia sobre o esfaqueamento de uma mulher de 54 anos, em Fronteira, Portalegre, 
notkia acompanhada de imagens do presumivel criminoso algemado - sem qualquer 
protec<;:ao que impossibilitasse a SUa identifica<;:ao - violando OS limites a liberdade de 
informa<;:ao, estabelecidos nos termos do art. 21°, n. 0 1, da Lei n. 0 31-A/98, de 14 de 
Julho.

6 

Mas outras pr:iticas tabloides e sensacionalistas sao frequentes nas nossas TV's, a 
primeira das quais e de ordem geral. Tern aver com a submissao da estrategia de infor-

4 
Proposta de Lei do Estatuto do Jornalista, aprovada em Conselho de Ministros a 1 de Junho de 2006. 

5 
TAVARES, Joao Miguel - "O pecado mora aqui". In: Didrio de Noticias, 26 de Maio de 2006. 

6 
Uma curiosidade sobce este caso: 3 anos e meio depois {!),a AlraAutoridade para a Comunicac;ao Social, 

a 10 de Agosto de 2005, deliberou condenac a TV1 ao pagamento de uma coima no valor de 143.404 Euros ... 
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mac;:ao a estrategia geral do proprio canal, sendo que esta esra, ja par si, submetida a uma 
estrategia comercial. Veja-se, par exemplo, o documentario de Mariana Otero

7 
sabre a 

SIC onde isso mesmo esta la, assumido pela entao direcc;:ao de informac;:ao do canal e 
reforc;:ado pelo director comercial em materia de programac;:ao em geral. 

Quando pensamos nos conteudos propriamente ditos sucede aquilo que 6scar Mas
carenhas8 interpretava desta forma: "Colocando-se numa posic;:ao sobranceira em relac;:ao 
ao destinatario, o jornalista sensacionalista oferece nao aquilo em que acredita mas 
aquilo que acha que o pagode quer receber. 0 jornalismo sensacionalista parte de uma 
concepc;:ao de desprezo pelo publico ( ... ) Enredando o publico na teia do filtil e do 
inutil elevados a categoria de essencia do processo social( ... )". 

Ha ainda que considerar outro genera de 'tabloidismo' mais frequente e de maior 
gravidade (pela sua menor evidencia). Nesta materia, as televis6es portuguesas guiam-se 
praticamente todas pela mesma bitola. Alias, sabe-se porque: nao houve ainda uma des
colagem dos vicios do velho monopolio de Estado (RTP), sendo que os jovens jornalis
tas que entraram para a profissao acabaram par copiar o pior dos vfcios de velhas priticas 
institucionalizadas. Exemplos recentes de 2005/06: Casa Pia; Fogos de Verao; campanha 
presidencial de 2005 muito marcada pelos 'sound-bytes' entre candidatos; constantes 
aberturas com acidentes, catistrofes, actualidade tragica e 'faits divers' em geral - estrate
gia ta~loide de submissao a produc;:ao de audiencias e fidelizac;:ao de publicos, esgri
mindo o pior do jornalismo. Um outro exemplo sabre este ultimo aspecto: o Jamal da 
Tarde de 17 de Janeiro de 2006, no melhor tom sensacionalista, editou na abertura o 
tema de um homicida barricado em Sobral de Monte Agrac;:o. Meia hara depois, as 
13:32 (!), deu duas noticias de grande relevancia para o Pais: i) uma sabre um projecto 
da Microsoft - 'Tecnologia e Inovac;:ao', que pretende ajudar a combater o desemprego 
atraves da formac;:ao. Nos termos do programa anunciava-se que iam receber formac;:ao 
de competencias bisicas em TIC 3 mil funcionarios do sector textil do Vale do Ave, que 
se encontram desempregados; ii) outra, sabre o investimento da IKEA numa fabrica de 
Ponte de Lima, que gerara centenas de empregos na regifo. Mas poder-se-iam dar outros 
exemplos: 

- Demolic;:ao de barracas no bairro do Fim do Mundo em Cascais, com o jomalista do 
Jamal da Tarde da RTPl (29.9.2005), a perguntar-se a si pr6prio: "Como e possivel 
existir um bairro destes em Cascais?", esquecendo-se que deveria ter feito essa pergunta a 
CMC, procurando questionar a negligencia e/ou a corrupc;:ao na Camara, aquando da 
consrruc;:ao dandestina do bairro. 

- 0 tempo concedido, dias a fio, ano a ano, pelo Jamal da Tarde da RTPl, aos chamados 
"reforc;:os de Invemo" do futebol portugues, com 'novelas' inteiras dentro dos telejomais: 
jogadores que chegam ao Aeroporto, que depois vestem a camisola do nova dube, que depois 
se semam com os dirigemes na sala de imprensa para conferencias de imprensa em 
directo, aguardando que as camaras entrem no ar ... 

7 "Esta celevisao e a sua" - Realizacrao: Mariana Otero. Producrao: Archipel 33, La Sep Arc e SP Filmes. 
PT/FR, 60', 1997. 

8 MASCARENHAS, 6scar - "lnforma~o e audiencias". Comunica¢o ao 3.0 Enconrro de Jomaliscas do 
Norte de Portugal e da Galiza, que se realizou em 28 de Oucubro de 2000. 

http://www. jornaliscas.online. pc/ nocicia.asp?id=425 &idselect=402&idCanal=402&p=87 
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- Ou as aberturas '112' ... por exemplo, dois acidentes rodoviarios e um barco encalhado -
mas ja desencalhado na altura da reportagem - tiveram alargadas honras de abertura. 
A reforma da administra<;ao publica portuguesa, um dos temas do dia (e centrais na 
actualidade do pals), foi parar as 13h24 e teve direito a breves segundos Oornal da Tarde, 
RTPl, 18.3.06) ... 

Haveria tambem que falar de outras pr:iticas nefastas, como os mimetismos, a orga
niza<_rio burocr:itica da informa<_rio, os intermin:iveis telejornais de 1 a 2 horas de dura
<,;:fo, o jornalismo sentado, as contamina<,;:6es discursivas entre diferentes generos, os 
compromissos com os porta-vozes e os chefes de gabinete, a submissao a um sistema 
politico-partid:irio em crise de legitima<_rio e representa<_rio (vide a grave discrimina<,;:ao 
feita por televis6es e candidatos nas Ultimas .elei<,;:6es presidenciais, sobre a questao dos 
debates televisivos entre os diferentes candidatos) etc., etc., tudo isto resultando numa 
incompreensao do papel e da responsabilidade social dos media e da sua fundamental 
contribui<,;:ao para a Cidadania. Enfim, este e um pequeno quadro-sintese das pequenas e 
grandes miserias daquilo a que se vai chamando jornalismo, mas cuja credibilidade, 
muitos de nos, cidadaos deste pais, questionam em fun<,;:ao das suas legitimas duvidas. 

Neste funbito refira-se as teses de mestrado e doutoramento de Nuno Goulart Brandao 
subordinadas, respectivamente, aos titulos "A T elevisao Generalista e a Abertura dos 
Telejornais" e "Os Telejornais da Televisao Generalista Portuguesa- importantes encontros 
quotidianos com a actualidade e para a constru<_rio social da realidade", esta Ultima publicada 
j:i em 2006, no livro PRIME-TIME 9

• Face ao que e exposto-e independentemente de uma 
observa<,;:ao mais incisiva sobre o que resulta da informa<_rio televisiva como "fair-divers" 
(aumentando assim bastante a quota desta categoria), a verdade e que se trata de um estudo 
cientffico aprofundado, com materia comprovada nesta :irea especffica das ciencias da comunica<,rao. 

U ma das quest6es centrais na tese de doutoramento de Nuno Brandao tern a ver 
com as consequencias de uma estrategia de informa<_rio assente em criterios e categorias 
tem:iticas geradoras de valores submetidos a ordem do espect:iculo e das emo<,;:6es. Neces
sariamente, os seus efeitos sociais e culturais estao bem a vista. Apenas um dado: a Edu
ca<_rio, eixo central da Cidadania, base do futuro desta na<_rio, apenas ocupou 1, 19 % do 
tempo dos telejornais no ano 2003! Retenham-se, em todo o caso, algumas das conclu
s6es principais do trabalho de Nuno Brandao: "( ... ) Os telejornais portugueses estao 
cheios de noticias geradoras de emo<_;:ao, dramatiza<_rio e espectacularidade como princi
pais criterios para hierarquiza<,;:ao da imporrancia noticiosa. Estes criterios assentam no 
predominio de categorias tem:iticas que reflectem essa realidade. A pr6pria politica e 
cada vez mais tratada pela teleyisao a luz dos impactes espectaculares e cada vez menos 
por uma informa<_rio reflectida, contextualizada e geradora de conhecimento para os 
cidadaos. Por isso, nao basta que a televisao, e principalmente os seus telejornais, se 
organizem em fun<,;:ao da ritualiza<,;:ao, na qual se privilegiam as transmiss6es em directo e 
os conteudos que geram emo<_;:ao ou dramatiza<,rao, mas sim apresentando aos espectado
res novas posturas, favorecendo o desafio educativo, que acentua os valores positivos e de 
progresso, geradores de conhecimento para os cidadaos." ( ... ) "De acordo com a pre
sente investiga<;ao, infere-se que sera necessario promover um novo sentido para a 

9 BRANDAO, Nuno Goulart- PRIME-TIME-Do que .fa/am as JWtfdas dos Telejomais. Lisboa, Casa das Lecras, 2006. 
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informac;ao televisiva que possibilite construir ou refundar uma nova etica audiovisual 
geradora de uma critica racional, por pane dos produtores de informac;ao, desvalori
zando as vis6es emocionais e espectaculares dos oonteudos informativos". 

Nao por acaso, quer na Presidencia da Republica, quer logo ap6s a sua safda de 
Belem, Jorge Sampaia descrevia todo este criticismo em torno dos media portugueses, 
falando no 'circo' dos novos tempos ... 0 Didrio de Notlcias destacava no final de 2005 
uma passagem sobre a comunica<?o social, do Ultimo livro do PR: "Jorge Sampaia criti
cou com dureza o comportamento de alguns 6rgaos de informa<?o. 'Por defeito meu, 
seguramente, pois prezo a sobriedade e o rigor, continua a achar incompreensivel que 
muitos problemas e temas dos quais depende o nosso futuro, mas que nao sao susceptf
veis de sensacionalismo facil, s6 tenham lugar na informac;ao televisiva depois de esgota
dos todos os casos de violencia e brutalidade, todos os protestos e manifestac;6es do dia', 
observou o PR num 'sermao sabre a pol!tica', feito a 27 de Marc;o de 2001, no Palacio 
Fronteira. Na abertura do ano judicial de 2003, chamou 'circa dos tempos novos' as 
manchetes de jornais e televis6es consagradas as desgrac;as em geral e aos crimes em 
particular. 'Repugnante' - foi o modo como classificou esta forma de jornalismo. 'E 
born que pare; ou que, ·persistindo, seja continuadamente reprovada pelos que, na 
comunidade, tern voz mais forte, mais respeitada e mais aceite'. Polemica foi a sua 
sugestao de que o segredo de justic;a deva vincular os jornalistas."10 

Sampaia, alias, havia sido muito claro sabre as anunciadas estrategias de comunica
c;ao governamentais de Santana Lopes, em 2004 11

: "Nao se ve, nem o diploma o justi:. 
fica, que haja no dominio da publicitac;ao da actividade governativa um qualquer defice 
que importe corrigir, sobretudo quando para tal se prop6e a criac;ao de um novo depar
tamento com quadro de pessoal e estrutura dirigente pr6prios. Pelo contrario, e coma a 
entidade independente constitucionalmente prevista para o efeito acaba de reconhecer, 
nao ha defice, antes excesso de presenc;a estatal e governamental nos meios de comunica
c;ao." Prosseguia Sampaia: "Entende-se, assim, que o justo objectivo do reforc;o da parti
cipac;ao dos cidadaos na vida publica e da correspondente necessidade de se manterem 
informados das decis6es governamentais que lhes dizem respeito deve ser privilegiada
mente prosseguido, em democracia polftica, atraves da preservac;ao e incentivo do plura
lismo na comunicac;ao, da liberdade de imprensa e do confronto de opini6es, e nao, 
sobretudo na situa<?o presente, atraves da criac;ao suplementar de um novo servic;o 
administrativo de publicitac;ao da actividade do governo. Neste sentido devolve-se, sem 
promulgac;ao, o decreto regulamentar que cria o Gabinete de Informac;ao e Comunica-

registado com o n° 52/2004 da Presidencia do Conselho de Ministros." 
Certamente que os receios do entao Presidente da Republica teriam sido ainda mais 

fundamentados se entao dispusesse de mais alguns dados, como os enunciados num 
elucidativo artigo do Expresso 12 sob re as "redacc;6es corta e cola", baseado em dados de 
um estudo da Emirec, corroborados par uma tese de mestrado da U niversidade do 

10 
"Presideme propoe nova atitude contra 'medos e rotinas' ".In: Didrio de Noticias, 14.12.05. 

11 Cf. "T exto do veto presidencial ao Decreto Regulamentar que cria o Gabinete de lnforma<;:ao e 
Comunicac;ao" (n.0 52/2004). 

http://www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefu.ult.aspx?rabid=218. 
12 ABREU, Alexandra Simoes de; DIOGO, Fernando; CONTRERAS, Monica "Redacc;oes corra e 

cola". In: Expresso, 20.05.2006. 
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Porto: "cerca de 70% das noticias publicadas nos jornais portugueses tern como origem 
as agencias de informacfeo ou os gabinetes de Imprensa». Continuavam os autores do 
artigo: "Os primeiros indicios do fen6meno remontam a 1997, ano em que um trabalho 
relacivo a tres jornais diarios de grande expansao (DA~ JN e Pdblico) conclufa que das 28 
nodcias de primeira p:igina apenas tres nao tinham como origem as chamadas «fontes 

organizadas de informacrao», ou seja agencias, assessorias e gabinetes de Imprensa. 
0 escudo registava ainda que DAT e Piiblico apresentavam a mesma manchete e que 
apenas quatro noticias feitas a partir de informacrao das agencias foram tratadas 
jornalisticamente". "Dados references ao periodo de 2000 a 2005, recolhidos por Vasco 
Ribeiro para uma tese de mestrado na Universidade do Porro, na area da assessoria de 
Imprensa, tendo como base o ]A~ DN, CM e Publico, corroboram a tendencia. Assim, 
73,5% das noticias analisadas sao proveniences de assessorias de Imprensa do Governo, 
das autarquias e agencias de informacfeo" e, segundo a mesma tese, Qornal de Noticias, 
28.12.06) "mais de 60 % das noticias sobre politica dos quatro maiores di:irios lusos sao 
induzidas por fontes profissionais". De facto, o que se passa hoje e, como Joao Adelino 
Faria dizia em enrrevista a Nuno Azinheira (DN, 28.12.06): "que a radio e as televis6es, 
normalmente, desenvolvem no dia as manchetes dos jornais". Recorde-se, a este 
prop6sito, a tese de doutoramento de Dinis Alves 13 (dados de 1999): 71,4% das nodcias 
da TV foram previamente noticiadas pela radio e pela imprensa. 

A verdade e que os novos circos mediaticos vao ainda um pouco mais longe. Jacques 
Bouveresse

14 
invocava um personagem da comedia "Os Jornalistas", escrita por Gustav 

Freytag em 1853, de seu nome Schmock, narrador de 'acontecimentos' sem prindpios nem 
escnipulos: «Eu aprendi ( ... ) a escrever para codas as tendencias. Escrevi para a esquerda, e 
depois para a direita. Sei escrever de acordo com os interesses de toda e qualquer tendencia» ... 

Ao contrario de Schmock, muitos jornalistas portugueses houve com mas experien
cias no p6s-25 de Abril. Recorde-se o texto de Baptista Bastos "A imprensa coma meca
fora"15: "( ... ) Sera desonesto ocultar este facto; OS jornais portugueses de hoje nao sao 0 

reflexo de um escudo profissional rigoroso e alargado, e muito menos o resultado de uma 
decisao moral. Abandonaram o denominador comum da realidade social e, par ignoran
cia, inepcia, incompetencia ou esquecimento deliberado nao colocam nas suas p:iginas os 
problemas gerais da sociedade portuguesa. Um jornalismo organizado a partir das agen
das de cada um, dos telefonemas, das conivencias politicas, e, tambem, das «sondagens», 
da entrevista encomendada, do favorecimento a um grupo." Ainda Baptista Bastos, nesta 
outra pecra

16
: "( ••• ) Num recente debate foi levantada a questao fulcral: coma se pode 

reproduzir o conreudo social e inovar atraves da elaboracrao de uma estrategia informa
tiva, se os grandes media estao na posse de poderosos grupos econ6micos? E como explicar 
a espantosa traject6ria de jornalistas, trepados a directores, que, logo assim deixam um 
emprego vao imediatamente para outro, sempre mais bem remunerado, ou para 
instituicr6es ligadas ao Estado, ou associadas ao Governo; ou se tornam assessores de 

u Tese defendida par Dinis Manuel Alves a 13.4.2005, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, sob o titulo "Mimetismos e determin~o da agenda noticiosa televisiva. A agenda-mantra de ourras agendas". 

14 BOUVERESSE, Jacques - Schmock, ott le triomphe du j01m111lisme. Paris, Seuil, 2001. 
15 BASTOS, Baptista - "A Imprensa co mo metafora". In: Joma/ de Negocios 12.11.2004. 
1
" BASTOS, Baptista - "T uta-e-meia sob re jornalismo". In: Joma/ de Negocios Online, 17.2.2006. 
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Presidentes, ou em lugares de decisao na agencia oficial de noticias e, ate, na Gulben
kian? A teia reticular de conivencias, o manobrismo politico, o pagamento de favores sao 
evidencias que a realidade comprova e que a generalidade das complacencias admite sem 
recalcitrar." E recentrando na questao essencial: "O jornalismo e a honestidade que se 
procura, a honra que nunca deve ser perdida, a moral activa e a filosofia de uma razao 
que so encontra sentido e destino na inteligencia do leitor." 0 mesmo tom pode encon
trar-se entre jornalistas mais jovens, igualmente criti~os. Veja-se, par exemplo, as entre
vistas de Carlos Narciso e Jorge Monteiro Alves ao Noticias Lusofonas online.

17 

Tambem Emidio Rangel
18 

se referia a uma outra questao que nomeou coma de 
'jornalismo sujo': no lanc;amento do livro de Manuel Maria Carrilho (em Maio de 
2006), intitulado "Sob o Signo da Verdade", Emidio Rangel afirmava: "Ha jornalistas 
que se 'vendem e prostituem na prac;a publica' e que trabalham com avenc;as de agencias 
de comunicac;ao que tudo compram." ( ... ) e tambem: "existe uma canalha que frequenta 
as televis6es, as radios e os jornais que nao respeita nada n~m ninguem." Segundo Emi
dio Rangel, "ha agencias de comunica<;ao social com jornalistas avenc;ados das formas 
mais variadas para o servic;o sujo, para silenciar e comprar estrategias comunicacionais, 
para fabricar herois, construir imagens positivas ou para destruir a imagem de alguem 
( ... ) 0 mau jornalismo tern vindo a impor-se e a ganhar muitas batalhas ao born jorna
lismo. No mundo da politica, entao, assume proporc;6es alarmantes perante a indife
renc;a do Estado, do Governo, da tutela dos jornalistas". 

Alias, na sequencia do livro de Manuel Maria Carrilho e das quest6es par si entao 
levantadas, o proprio Sindicato dos J ornalistas viu-se na obrigac;ao de vir a terreiro lanc;ar 
um repto a Carrilho em defesa do 'jornalismo responsavel'. Num comunicado conj unto 
da Direcc;ao do Sindicato de Jornalistas e do Conselho Deontologico, dizia-se: "Subli
nhando a degradac;ao crescente das condic;6es de trabalho dos jornalistas, o SJ considera 
que se torna 'ainda mais imperioso' que os profissionais dos media cumpram a sua fun
c;ao social, exercendo o seu 'papel de mediador, procedendo a verificac;ao, avalia<;ao cri
tica e validac;ao das informac;6es recebidas de qualquer fonte, no exerdcio do seu inalie
navel compromisso com o J ornalismo e o publico, com escrupulo etico', mesmo quando 
realizam o seu trabalho em condic;6es adversas. ( ... ) "O facto de a polemica em torno do 
livro de Manuel Maria Carrilho ocorrer na alrura em que o Governo se preparava para 
aprovar a proposta de Lei de revisao do Estatuto do Jornalista, levava o Sindicato a con
siderar, par outro lado, que a obra, sendo uma 'oportuna contribuic;ao para a critica ao 
sistema dos media', nao deve esgotar a contribui<;ao publica do deputado." 

17 Cf. "Sinergias de grupos poem jornalistas no desemprego", encrevisca de Carlos Narciso a Jorge Castro. 
In: Noticias Lusdfonas, 161212006. 

http://www.nociciaslusofonas.com/view. ph p?load=arcview&article= 13296&cacogory=Manchete; e "Ha 
capatazes que chegam a direccores de jornais", encrevista de Jorge Monteiro Alves a Jorge Castro (ex-Editor de 
Politica Internacional do Jornal de Noticias). In: Noticias Lusdfonas, 14/2/2006). 

http://www.noticiaslusofonas.com/view. php?load=arcview&article= 13284&catogory=Manchete. 
18 Cf. "Emfdio Rangel diz que ha jornalistas que se vendem". In: L111a/P1/blico on line, 11.05.2006. 

http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=l256879. Ver tambem uma outra referencia: 
http://irrealcv.blogspot.com/2006/05/emdio-rangel-e-o-jornalismo-sujo.hrml 

155 



Para alem da "ma moeda" e das mas praticas, ha outros aspectos que tambem neces
sitam de uma atenc;:ao prioritciria. Par exemplo, e conveniente ponderar sabre o porque 
de regularmente surgirem noticias sabre o facto de os direitos de autor dos jornalistas 
portugueses serem pouco protegidos. Segundo um estudo de 2006, da Federac;:ao Euro
peia de Jornalistas (FEJ), Portugal e um dos paises europeus em que a situac;:io dos 
direitos de autor dos jornalistas e mais fraca. 19 Do estudo da FEJ retira-se, no essencial, 
que falta fazer ainda muito para garantir aos jornalistas uma remunerac;:ao justa nomea
damente pela reutilizac;:ao do seu trabalho numa 16gica de declinac;:ao de conteudos par 
diferentes plataformas, isto porque a directiva comunitciria sabre direitos de autor e 
conexos na sociedade de informac;:ao e negligenciada na maioria dos paises da U niao 
Europeia. As boas praticas encontram-se fundarnentalmente nos paises escandinavos, 
onde existern sociedades de gestao de direitos de autor dos jornalistas. Ainda segundo o 
estudo, e em Italia que a situac;:io dos direitos de autor dos jornalistas e mais precaria, 
vindo Portugal logo a seguir. 

Na alrura estava entao em cima da mesa a discussao da proposta de Estatuto dos J or
nalistas20, cujo artigo 3. 0 sabre as "incornpatibilidades" (func;:6es de marketing, relac;:6es 
publicas, assessoria de irnprensa e consultoria em cornunicac;:ao ou irnagem, bem coma 
planificac;:ao, orientac;:ao e execuc;:ao de estrategias comerciais;) no seu n. 0 4, considerava o 
seguinte: "O jornalista abrangido par qualquer das incornpatibilidades previstas nos 
nurneros 1 e 2 fica irnpedido de exercer a respectiva actividade, deve~do, antes de inicia~ 
a actividade em causa, depositar junta da Comissfo da Carteira Profissional de Jornalista 
o seu titulo de habilitac;:ao, o qual sera devolvido, a requerimento do interessado, · quando 
cessar a siruac;:ao que determinou a incompatibilidade", introduzindo no n. 0 5 urna espe
cificac;:ao: "a incornpatibilidade vigora par um periodo minima de tres meses sabre a 
data da ultirna divulgac;:ao e s6 se considera cessada corn a exibic;:io de prova de que esta 
extinta a relac;:ao contratual de cedencia de iniagem, voz ou name do jornalista a enti
dade prornotora ou beneficiaria da publicitac;:ao" que em nada alterava o essencial. Ironi
zando, significava isto que o jornalista safa da redacc;:ao, passava pela Comissfo da Car
reira Profissional de Jornalista, entregava o titulo habilitador, .apanha, par hip6tese, um 
taxi para a agencia de cornunicac;:ao ou para o gabinete ministerial mais pr6xirno, estava 
la 4 ou 8 anos, findo o que apanhava outro taxi de nova para a dita Comissfo para recu
perar a carteira, e desta para a redacc;:ao. lsto s6 pode, efectivarnente, ter um name: um 
esd.ndalo em que a classe e a politica tern sido cumplices no p6s-25 de Abril. 

Na altura, curiosamente, o ex-jornalista Luis Paixao Martins, lider da LPM (agencia 
de cornunicac;:ao), defendia no DN1 que a "assessoria rnediatica deve ser feita par ex
jornalistas", pensarnento que parecia cornum as empresas desse sector. Percebe-se porque 
e que pensavam assim. Desde logo porque o Estatuto dos Jornalistas permitia o sisterna 
de porta aberta na profissao aos 'ex-jornalistas' que querern regressar as redacc;:6es. 
Depois, porque essa e a forma que permite contratar 'ex-jornalistas', editores, chefes de 

,., Ver "EFJ Survey on Collecting systems for Journalists Authors' Rights in the European Union". 
http://www.ifj.org/pdfs/EFJ%20suivey%20on%20CM.pdf 

20 Projecro da proposra de Lei de alreras:ao ao Esraruro do Jomalisra - doc. de rrabalho - 2.0 versao, em: 
hrrp://www.pcm.gov. pt/Portal/PT /Governos/Governos_ Constitucionais/GCI 7 /Ministerios/PCM/MAP /Com 
unicacao/Outros_Documentos/200510 l 4_1vfAP _Doc_Projecto_Estatuto_}ornalista_2.htm. 

21 "Agencias tentam, mas jornalistas e que decidem". In: Didrio de Notfcias, 29 de Maio de 2006. 
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redacc;ao, etc., que mantem dep.ois nas assessorias contactos privilegiados nos media e 
naturalmente tambem nas redac¢es. Mas importa perguntar: afinal onde e que se colocam 
OS jovens licenciados que sao formados nessas areas espedficas, em Comunicacfto Institucional 
e Organizacional e em Comunica¢o Empresarial e mesmo em Comunica¢o Politica? 

Era entretanto aprovado em Conselho de Ministros (a 1 de Junho de 2006) o novo 
Estatuto dos J ornalistas, a sub meter depois a Assembleia da Republica. A Proposta de 
Lei que alterava a Lei n. 0 1/99, de 13 de Janeiro. A verdade e que praticamente nao se 
viu debate publico entre a classe, nas paginas dos jornais, na Net, etc. A altura, a ultima 
(unica) referencia que se encontrava no site do Sindicato dos Jornalistas datava de 
24/10/2005 ... De facto, o Sindicato dos Jornalistas havia entao tornado uma ti'.mida 
posis;ao num documento com essa data, nomeadamente

22
: "( ••• ) no caso da apresentas;ao 

de mensagens publicitarias e participa¢o em iniciativas de divulgas;ao de produros ou 
entidades, a incompatibilidade mantem-se por um peri'.odo de tres meses ap6s o fim da 
divulgas;ao. Em rela¢o a outras incompatibilidades, como as de assessoria ou ate exerd
cio de funs;6es polfricas, sera de propor um pedodo de reserva pelo menos quanta a 
realizas;ao de trabalhos em areas editoriais relacionadas com tais funs;6es?". 

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros divulgado meses depois (a 
1.6.2006), a entao Proposta de Lei visava "estabelecer medidas de protecc;:ao da indepen
dencia dos jornalistas, reforc;:ando a sua autonomia profissional fu.ce a intromiss6es em materia 
editorial de pessoas estatutariamente nao habilitadas, assim como darificando as circunstancias 
de invocacfto da dausula de consciencia pelos jomalistas" ( ... ) estabelecia "medidas de protecs;ao 
do direito de auror dos jornalistas", clarificava "o direito ao sigilo profissional dos jornalistas, 
cuja quebra apenas se admire em Ultimo recurso, devidamente fundamentado pelo tribunal, 
e em situas;6es que envolvam a viola¢o grave de valores penalmente protegidos", as 
"incompatibilidades profissionais sao alargadas a generalidade dos titulares de 6rgaos de 
soberania ou de outros cargos politicos e aos deputados nas Assembleias Legislativas 
Regionais, e abrangerao as funs;6es de assessoria, poli'.tica ou tecnica, a tais cargos associadas" 
e previa "um sisterna auto-regulador de verificas;ao do curnprirnento de deveres dos 
jornalistas, atraves da interven¢o da Cornissao da Carreira Profissional do Jornalista". 

Por coincidencia, nesse mesmo dia, Manuel Maria Carrilho23
, na qualidade de depu

tado e vice-presidenre do grupo parlamentar do PS afirmava a agencia Lusa que ia pro
por, para debate publico, no contexto da defini¢o de um novo estatuto dos jornalistas 
"que os jornalistas sejam obrigados, corno os titulares de cargos publicos, a apresentar 
um registo de interesses" e "a darificas;ao da responsabilidade dos jornalistas e do exerd
cio transparente da sua actividade". Avan~va ainda ir propor "a regularnenta¢o das 
agencias de cornunica¢o e a defini¢o de um c6digo de conduta e de outros procedi
rnentos". Num texto divulgado pouco depois24

, Manuel Maria Carrilho apresentava as suas 
quatro proposras nesta rnateria: "I.a - Que os jomalistas, para la das incompatibilidades ja 

22 "SJ lan<;:a documento de apoio ao debate do Estatuto", site do Sindicato dos Jornalistas, 2005/0UT/24. 
http://www.jornalistas.online.pt/noticia.asp?id=3946&idselect=539&idCanal=539&p=0 

23 "Carrilho lan<;:a proposta para jornalistas". In: Pottugal Didrio, 2006106101. 
http:/ lwww. portugaldiario.iol. pd noricia. php?id=690555&div _id=29 I 
24 

CARRILHO, Manuel Maria - "Contra a opacidade e a impunidade mediaticas: quatro propostas e um 
voto". (lntervern;ao feita no curso de "Comunica~o Social" da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, em 
06/06/06), http://www.manuelmariacarrilho.com/bloconotas/index.php 
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estabelecidas na lei, passem a ser sujeitos a um registo publico de interesses. (Este passo e, no 
actual contexto, absolutamente necessario. Ee preciso colocar ja no horizonte um outro, caso 
a auto-regulac;ao deontol6gica se continue a deteriorar e a mercenarizacrao se continue a 
agravar- o da sua declara<;ao de patrim6nio e de rendimentos); 2.a - Que esta obrigatoriedade 
se alargue tambem aos comentadores regulares e remunerados da comunicac;ao social, na 
imprensa, na radio e na televisao; 3.a Que se criem mecanismos sancionat6rios efectivos 
das mas praticas do jornalismo, que punam, com eficicia, as violac;oes do seu C6digo 
Deoncol6gico; e 4.a Quanto as 'agencias de comunicac;ao', devem regulamentar-se as 
suas actividades, em particular na sua vertente informativa, com o estabelecimento de 
um 'c6digo de conduta' muito claro, bem como das sanc;6es da sua transgressao." 

Ficavam ainda no ar pontos de vista diversos sobre as incompatibilidades do Jorna
lismo. Tinha havido claramente um avanc;o nesta area, mas seria o suficiente para a 
credibilizac;ao do jornalismo e dos jornalistas? Parte das quest6es ficavam aparentemente 
ultrapassadas, no sentido do que havia sido expresso num texto de Manuel Pinto ainda 
como Provedor do ]ornal de Notfcial' que entao ja se manifestava sobre a questao da 
carencia face as incompatibilidades: "( ... ) Mas porque sed que a incompatibilidade Se 
mantem ate tres meses depois de cessar essa actividade no caso da publicidade e nao no 
caso das assessorias de imprensa, por exemplo? Sera credibilizador para o jornalista e para 
o jornalismo deixar uma func;ao dessas, que em alguns casos pode envolver alguma visi
bilidade, e retomar a actividade sem um perfodo de "nojo"? 

Recorde-se tambem a reflexao de Jose Mario Costa26
, sobre o "vaivem despudorado 

entre a informac;ao e os seus antipodas" e "o mal que tern definhado a credibilidade desta 
profissao": "Ha pois uma fronteira intransponivel entre o jornalismo e todas as areas 
crescentemente organizadas (organizadas ate nos metodos) que alimentam, influenciam e 
condicionam o jornalismo e os jornalistas. Quern opte por passar a fronteira que separa a 
informac;ao do "intox", da propaganda e da publicidade, que o fac;a. Muitas e respeiti
veis razoes se podem alinhar inclusive essas bem prosaicas da "vidinha", como lhes 
chamava Alexandre O'Neill. E uma opcrao do foro lntimo de cada qual. ( ... ) O que e 
verdadeiramente devastador para a classe em geral e a imagem dos prevaricadores em 
particular - e esta promiscuidade permanente (e consentida) entre o jomalismo e uma 
qualquer central de informac;ao, seja ela governamental, da publicidade ou qualquer 
outra. Por isso deve ser, sempre, uma op<;ao sem retorno. E o que acontece, por exem
plo, nos EUA, onde a "experiencia" como gostam de lhe chamar os especialistas da 
modalidade - lhes acrescenta tao-s6 curdculo para o ensino." 

Jose Mario Costa insistia, alias, nesta materia num outro texto publicado mais 
tarde27

, intitulado "Olhos de jornalisra e olhos de assessor", onde defendia que "ha que 
ter a coragem necessaria para declarar a tolerancia zero para esta promiscuidade perma
nente entre o jornalismo e uma qualquer central de informac;ao, seja ela governamemal, 
da publicidade ou outra. Enquanto se mantiverem as aguas turvas, consentidas sob 

25 PINTO, Manuel- "Estatuto do jornalisra em debate publico". In: Joma/ de Notlcias, 30.10.2005. 
1
" COSTA, Jose Mario- "Cortar o mal pela raiz" In: site do Clube deJornalistas, 27.11.2004. 
hrtp://www.dubedejornalistas.pr/Deskrop0efuulr.aspx?rabid=212. 
27 COSTA, Jose Mario - "Olhos de jornalisra e olhos de assessor". In: site do Clube de Jornalistas, 

29 .12.2004. hrrp://www.dubedejornalistas.pt/Desktop0efaulr.aspx?tabid=246. 

158 



argurnencos pateticos do tipo 'ele ate e bem educado, culto e competente', vamos conti
nuar a assistir ao indecoroso ir-e-vir desta tropa, sempre disponivel, entre campos tao 
opostos COffiO e a labuta pelas noticias, incomodem elas quern incomodarem, e OS seus 
antipodas. Sabe-se, alias, que as nodcias incomodam muito quern detem o poder, seja 
qual for a sua cor politica. Mas incomodar o poder (e quern dele se serve) nao e, afinal, a 
funs;ao ultima de qualquer jornalismo independente, feito, necessariamente, por jorna
listas ao abrigo de quaisquer liga<;6es espurias, presentes, passadas ou futuras?" 

Na mesma linha, chame-se a colas;ao Jose Alferes Gonc;alves
28

• No seu texto intitu
lado "O lado oculto da Lua", este jornalista, referindo-se ao tema das rela<_;:6es entre 
agendas de comunicas;ao, media e jornalistas, reconhece que "e justo separar o ttigo do 
joio e lembrar que tambem ha agencias que nao baseiam a sua actividade na corrup<;ao 
de jornalistas. (. .. ) E que o problema, ao conttario do que se tern feito crer, nao esta 'nas 
agencias'. 0 verdadeiro problema esta 'nos jornalistas' e, mais do que nestes, nos pr6-
prios media. ( ... ) o poder crescente das agencias decorre da crescente capaddade de 
interven<_;:ao das agendas no conteudo dos media. 1'1as como e que e possfvel uma agen
cia intervir no conteudo de um jornal? ( ... ) A explicas;ao mais simples e dizer que a 
agencia tern alguns jornalistas cumplices na redac<_;:ao (a quern recompensa em func;ao 
dos servic;os prestados) e que esses jornalistas fazem passar a informas;ao que interessa aos 
clientes da agencia. Isso e, inquestionavelmente, verdade. Mas era born demais que fosse 
assim tao simples". "As coisas comec;am a complicar-se - prossegue Joao Alferes Gonyal
ves quando se sabe que as chefias aceitam, muitas vezes, essa pratica, se ela lhes trouxer 
informas;ao exclusiva ou tftulos na primeira pagina. Complicam-se um bocado mais 
quando a negodac;ao e feita directamente com as pr6prias chefias. E continuam a com
plicar-se quando 0 interlocutor das agendas de comunicas;ao e 0 departamento de publi
ddade dos media. Acontece com mais frequencia do que se pensa o departamento de 
publicidade marcar o agendamento de um evento que interessa a determinado cliente, 
com o argumento de que a cobenura desse evento vai facilitar ou e uma contrapartida de 
uma campanha publicitaria. (. .. ) Se quisermos juntar um bocadinho mais de complica-

pegamos na chamada 'gestao de recursos humanos' dos media e verificamos que as 
politicas de reduc;ao de pessoal e. a contratac;ao de jornalistas cada vez menos qualificados 
torna OS media permeaveis a publicas;ao de materiais notidosos tecnicamente muito bem 
elaborados pelas agencias e que sao colocados gratuitamente a disposic;ao das redacc;6es." 

Sobre a versao aprovada do Estatuto em Conselho de Ministros emergiam entretanto 
duvidas sobre Se este nao Seria um documento mais a medida para patr6es de "media", 
que poderiam reproduzir e alterar pe<_;:as, nfo pagar direitOS, e mais a medida para OS 
politicos que infelizmente mostram nao saber viver sem os jornalistas, ou, melhor, sem a 
caricatura deles, nos gabinetes (e vice-versa), enfim, um Estatuto mais para o "rnercado" 
do que para o jornalismo em si rnesmo e para a Cidadania. 

Os receios que se colocavam face a Proposta de Lei do Estatuto do Jornalista, apro
vada no Conselho de Ministros de I de Junho de 2006, reportavam nomeadamente aos 
problemas que a proposta rnantinha e/ou levantava no seu articulado, designadarnente 

2
" GON<;ALVES, Joao Alferes - "O !ado oculro da Lua". In: site do Clube de Jornalistas, 27.11.2004. 

http://www.clubedejornalistas.pt/DesktopDefault.aspx?tabid= 187. 
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sob o ponto de vista das incompatibilidades temporarias tendo por objectivo manter a 
contrata<;ao de jornalistas ao serviiro do poder politico instituido (i), mas tambem ao 
nivel da autoria e do exerdcio profissional (ii) e da respectiva remunem;ao (iii), coma 
constava no articulado em causa, a saber, nomeadamente: 

i} 0 exerdcio da profissao de jornalista e incomparivel com o desempenho de: b) 

de marketing, relac;oes publicas, assessoria de imprensa e consultoria em comunicac;ao ou 

imagem, bem coma de planificac;ao, orienta¢o e execuc;ao de estrategias comerciais; ( ... ) 

Findo o perfodo da incompatibilidade, o jornalista fica impedido, par um perfodo de seis 

meses, de exercer a sua_ actividade em areas editoriais relacionadas com a fun¢o que 

desempenhou, coma tais reconhecidas pelo conselho de redacc;ao do 6rgao de 

comunicac;ao social para que trabalhe ou em que colabore. (Art° 3° n.0 1-b e n.0 6). 

ii) Os jornalistas nao podem opor-se a modificac;6es formais introduzidas nas suas obras 

por jornalistas que desempenhem func;6es como seus superiores hierarquicos na mesma 

estrutura de redacc;ao, designadamente as ditadas par necessidades de dimensionamento, 

correcc;ao linguistica ou adequac;ao ao estilo do respectivo 6rgao de comunicac;ao social 

( ... ) (Art.0 7.0 -A, n. 0 4) 

iii) Considera-se induido no objecto do contrato de trabalho o direito de utilizac;ao de 

obra protegida pelo direito de autor, para fins informativos e pelo perfodo de 30 dias 

contados da sua primeira disponibilizac;ao ao publico, em cada um dos 6rgaos de 

comunicac;ao social, e respectivos sf tios e1ectr6nicos, detidos pela empresa ou grupo 

economico a que os jornalistas se encontrem contratualmente vinculad,os. (Art.0 7.0 -B, n.0 3). 

Para alem das inicialmente grosseiras e agora sibilinas novas formas de censura que 
tern emergido nos Media em Portugal, desde Abril de 1974, na actualidade e em materia 
de liberdade de expressao, de direitos e independencia dos jornalistas, sou dos que 
temem, face a pressao de um mercado de media ultra-deficitario, mas estranhamente 
expansionista, que uma especie de Caixa de Pandora se possa abrir mantendo ou pio-
rando mesmo o sistema de media e as frageis jornalisticas vigentes. 

Sublinhe-se, nomeadamente, o estranho facto do tema nao ter sido praticamente 
motivo de discussao publica, designadamente pelos mais directamente interessados, pela 
dasse, no fundo, a nao ser por uma quase exdusiva acirao do sindicato29

• Para alem disso, 
o silencio. Um estranho silencio. Verifica-se um avaniro, com a proposta revista, mas o 
ideal seria mesmo que a lei desmotivasse daramente o retorno a profissao dos tais ser
ventuarios de gabinete. E a verdade e que a pseudo reserva de seis meses continua a ser, 
como referimos, um convite a serventia politica da profissao. 

Tambem face ao recem surgido anteprojecto de Lei sabre OS limites a concentrairao 
nas empresas de comunicairao social, lei que pretende salvaguardar a independencia 
editorial perante o poder politico e econ6mico, a questao espedfica da independencia e 
do pluralismo, que consagram a essencia da pratica jornalistica, aparecem coma que 
associadas apenas a quotas de concentrairao dominantes e nao aquilo que nas praticas 

n Veja-se o artigo LOPES, Maria 
Jornalisra". In: Publico, I 1.02.2007. 

"Maioria dos directores desconhece alrera~oes ao Estatuto do 
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quotidianas inviabiliza essa mesma independencia - justamente os grupos de interesses 
particulares, sejam econ6micos ou politicos ou outros -, que, naturalmente, nao neces
sitam de abusar de quotas de mercado para submeterem o velho, mitico, "quarto poder" 
a um poder cada vez mais frustrado e debilitado. 

Nao se estranha, portanto, que em carta enviada aos Grupos Parlamentares e ao 
ministro Augusto Santos Silva, a Federa<feo Internacional de Jornalistas (FIJ) ea Federa
<;ao Europeia de Jornalistas (FEJ) expressem "profunda preocupa<;ao com as propostas de 
altera<;ao do Estatuto do Jornalista porrugues apresentadas a Assembleia da Reptiblica"30 

e admitam recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: "ambas as organiza
<;6es, nas quais Portugal e representado pelo Sindicato dos Jornalistas, revelam-se alar
madas por aspectos das propostas que: ameac;:am a liberdade de reportagem que e essen
cial em qualquer democracia, "enfraquecendo o direito dos jornalistas a protegerem as 
suas fontes confidenciais"; debilitam o direito essencial dos jornalistas a determinar onde 
e que 0 seu trabalho e reutilizado; e diminuem 0 direito dos jornalistas a defender a 
integridade do seu trabalho contra alterac;6es prejudiciais." Eno que diz respeito a pro
tecc;ao das fontes "afirmam que a proposta de que os tribunais possam ordenar a revela
<;ao das fontes confidenciais dos jornalistas com base na dificuldade em obter informa<feo 
por outros meios "e completamente inaceitavel numa sociedade democratica"~ Aquelas 
institui<;6es recordavam a sua campanha para refor~ a protec<;ao do direito de autor 
dos jornalistas face a concentra<feo da propriedade dos media, "uma iniciativa impor
tante para defender a dignidade profissional da classe". Quanta a proposta de reutiliza
<;ao dos trabalhos jornalfsticos para qualquer fim pretendido por empregadores e clientes 
durante um pedodo de 30 dias a seguir a publicac;ao original da pec;a, era por sua vez 
considerada pela FEJ e pela FIJ uma ideia "bizarra" e "contraria as melhores praticas da 
legisla<feo europeia". 

A falta de debate publico alargado, frontal e desassombrado sabre esta materia, 
regresse-se a Mario Mesquita31

, dado que o seu texto bem poderia servir de preambulo ao 
debate sabre a questao central: a independencia dos jornalistas face, justamente, ao 
poder politico e econ6mico: "( ... ) Gerrit Zalm (ministro das Financ;as do Governo 
holandes), (. .. ) anunciou que o Governo holandes, a partir de 2005, deixara de contra
tar jornalistas, com vista a assegurar o relacionamento com os 'media'. Esta medida 
destina-se, explicou Zalm, a clarificar o panorama mediatico. "O Governo nao deve 
envolver-se com uma situa<;ao que aparentemente suscita dtividas no ptiblico sabre a 
independencia do jornalismo. Desta forma pretende o Governo contribuir 'para garantir 
a independencia dos media"'. E perguntava-se Mario Mesquita: "( ... ) Sera transponfvel 
(a medida) para outras latitudes e longitudes? Para Portugal, por exemplo? Nao parece 
provavel. ( ... ) "A renuncia do Governo a contratar jornalistas seria saudavel em nome da 
transparencia, do pleno respeito pelas incompatibilidades profissionais, mas, por outro 
lado, prejudicaria o born curso do noticiarismo intriguista. De tao habituados ao ritmo 

"' Cf. "FI] e FEJ criticam altera<;fies ao Estatuto do Jornalista em Portugal". In: site do Sindicato dos 
Jornalistas, 2006/NOV/24. 
http://www. jornalistas.online. pt/ noticia.asp?id=5234&idselect=460&idCanal=460&p=0 

31 MESQUITA, Mario - "A receita holandesa para 'jornalistas no Governo". In: Publico, 7 de Novembro 
de 2004. 
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do 'mente-desmente', 'diz-se que disse mas nao disse bem assim', 'nao e mentira e ape
nas inverdade', mal irfamos se, ao trabalho desenvolvido pelos politicos, comunicadores 
institucionais e assessores das mais variadas profiss6es e proveniencias, nao se acrescen
tasse a imprescind{vel figura do jornalista com carteira suspensa ao servic;o do Governo". 

Face a evidente necessidade de transparencia, credibilidade e independencia do jor
nalismo e dos jornalistas portugueses, uma das quest6es centrais e, de facto, o fim do sistema 
da vasos comunicantes entre o jornalismo e as assessorias de comunica¢o, designadamente 
na esfera governamental, no sistema polfrico-partidario em geral, na medida em que o 
que esta proposto no Estatuto dos Jornalistas, em vez de assumir por inteiro essa 
incompatibilidade, ape~as introduz a dila¢o temporal entre furn;:6es e praticas cuja 
intersecc;ao anula uma delas. E, ao faze-lo, rnantem a suspeita, que inevitavelmente 
existira enquanto existir a possibilidade. 

E voltamos a questfo fundamental - a questao do pluralismo, da liberdade de 
imprensa e da liberdade editorial. No fundo, a questao da independencia da informac;ao, 
que desde logo aqui convoca uma posic;ao assumida numa fase de intenso debate sabre o 
tema (caso Socrates/UnI/Media), por pane do presidente do Supremo Tribunal de Jus
tic;a. Noronha Nascimento "( ... ) apontou a comunica¢o social como 'um poder de 
facto, nao escrutinado, fugindo aos canon es dassicos de controlo"', acrescentando que 
"o controlo da comunicac;ao social por grupos com interesses economicos espedficos 
(associado ao relaxamento da estabilidade do v1nculo laboral do jornalista e da sua auto
nomia profissional) conduz as mais das vezes a efeitos perversos, vis{veis em mudanc;as de 
direcc;ao da politica editorial, quando a estrategia empresarial o impele."

32 

Importa notar, no que concerne ao pluralismo dos media, que a Comissfo Europeia, 
em resposta as preocupac;6es do Parlamento Europeu acerca da concentrac;ao dos media 
e dos seus efeitos no pluralisrno e na liberdade de expressfo, veio sublinhar a necessidade 
de transparencia, liberdade e diversidade neste dom{nio. Segundo a comissaria Viviane 
Reding, "uma vez que os meios de comunicac;ao se deparam com mudanc;as radicais e 
reestruturac;6es devido a novas tecnologias e a concorrencia global, manter o pluralismo 
dos meios de comunicac;ao e crucial para o processo democratico nos Estados-Membros 
e na Unifo Europeia, no seu todo". Na perspectiva Reding-\Vallstr6m33

, "a noc;ao de 
pluralismo dos meios de comunica¢o e muito mais abrangente do que a propriedade 
dos meios de comunicac;ao; refere-se ao acesso a informa<_;:6es variadas, de modo a que os 
cidadaos possam formar opini6es sem serem influenciados par uma fonte dominante". 
Por outro lado, "os cidadaos precisam tambem de mecanismos transparentes que garan
tam que os meios de comunicac;ao sejam considerados genuinamente independentes 
( ... ) bem como devem "os Estados-membros garantir que as autoridades reguladoras 

32 MESQUITA, Antonio Arnaldo - "Presidenre do Supremo critica comunica<feo social". In: Pziblico, 
27.04.2007. 

33 Cf. "Pluralismo dos meios de comunica<feo: a Comissao sublinha a necessidade de transparencia, 
liberdade e diversidade no panorama dos meios de comunica<feo da Europa'', IP/07/52, l~/01/2007. 
http://europa.eu/ rapid/ pressReleasesAction.do?reference=IP /07 /52&format=HTML&amp;aged=O&language= 
PT &guiLanguage=en. 
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nacionais sao independentes dos governos nac1onats e dos fornecedores de servic:;:os de 
comunicac:;:ao audiovisual". 

Aspectos mais criticos nestes ambitos no caso portugues: estao identificados alguns 
dos problemas essenciais no quadro da revisao do Estatuto do Jornalista - nomeada
mente a questao da liberdade editorial e do direito de autor, a quesrao da protecc:;:ao das 
fames e do segredo de justic:;:a e o soc:;:obrar destes face as l6gicas - eventualmente ate 
perversas - dos tribunais (veja-se o caso que opos o jornal Publico e o Sporting na cha
mada inflexao da jurisprudencia entre liberdade de informa-.;:ao e direito ao born name, 
alias inversamente recolocada pelo Tribunal dos Direitos do Homem no caso que opos a 
SIC e Jose Manuel Mestre a Pinto da Costa)34, ainda a questao das incompatibilidades e 
promiscuidades na profissao (o escandaloso vai e vem de "jornalistas" entre as redaci;:6es 
e os gabinetes ministeriais). Nao esquecendo as criticas da classe ao sistema dito de auto
regulac:;:ao, nomeadamente ao regime disciplinar da Comissao da Carteira. 

No plano da economia e das polfticas dos media, vista a Lei da Concentra-.;:ao e o 
hist6rico recente no plano da consolidac;ao sectorial - nomeadamente a alienas;ao da 
Lusomundo pela PT a Controlinveste, o resultado da OPA da Sonae a PT, a "Opa do 
PS a Media Capital" (na expressao de Jose Antonio Lima, no semanario Sol) e o duvi
doso "spin-off' da PT/PT Multimedia que se anunciou coma operacfeo dentro do mesmo 
quadro de accionistas - e clam que ha raz6es para ter 0 tema da liberdade editorial 
absolutamente presente na agenda da opiniao publica - e, se possivel, tambem nos media. 

Ainda no sector publico, mantem-se a institucionalizacfeo dos modelos de informa
c:;:ao diaria, reforc:;:ados par velhas rotinas e burocracias redactoriais, par mimetismos de 
agenda e tambem pela pressao das agencias de comunicacfeo, dos porta-vozes oficiais e 
mesmo par membros do governo, incluindo o primeiro-ministro. Mas no plano da 
informac:;:ao nao-diaria eterniza-se o caracter redutor na selecc:;:ao dos comentadores poli
ticos, com os representantes do PS e PSD - Marcelo Rebelo de Sousa e Antonio Vito
rino, sem que tenha ainda havido, ao fim de mais de um ano, a prometida intervenc:;:ao 
do regulador nesta materia. 

No plano da Lei da Televisao, anote-se o fraco nivel de exigencia face ao desempe
nho generico do servic:;:o publico de televisao, nomeadamente em relac:;:ao a RTPl, com 
imposic:;:6es aos privados, na lei, que nao foram colocadas ao principal canal publico. 

Em geral, acresce um outro tema: o defice de mercado para um sistema de media 
altamente deficitario, o que fragiliza o elo mais sensivel da cadeia de valor - as redacc:;:6es. 
E o excesso de cursos de formacfeo superior no sector, que lanc:;:am todos os anos cente
nas, senao mesmo milhares de jovens no desemprego. Consequencias mais directamente 
verifidveis: forte precariedade na profissao, fragilidade das estruturas empresariais no 
campo da informa-.;:ao em particular e quase exclusao do jornalismo de investigac:;:ao. 

Face a todo este enquadramento cdtico, o escrutinio dos poderes instituidos e dos 
eventuais interesses instalados encontra o desassombro da cidadania e a frontalidade, 

"CARVALHO, Paula Torres - "Tribunal dos Direitos do Homem da razao a jornalisra e condena Escado 
porrugues". In: Publico, 27.04.2007. E delicada a emrada dos rribunais na esfera das praricas jornalisricas. 
Retirar ao jornalisra a possibilidade de ser ele a esclarecer, evenrualmenre, verdades criminais complexas, 
resguardando fonres e informai;:Oes, na medida em que a certo momenro ha uma inrerposi<fe'.o dos rribunais no 
processo de invesriga<fe'.o jornalisrica que rerira ao jornalisra o sigilo profissional e lhe exige a revelac;:ao das suas 
fomes, e, de facto, mareria problemarica. 
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cada vez mais, na Net e nao nos media: na blogosfera, nos sites de organizac_;:oes nao 
governamentais, de associac_;:oes dvicas e de cidadaos, etc. Ha inclusive casos de jornalis
tas saturados do actual sistema de media que se passaram definitivamente para a Net, 
abandonando alguns os seus proprios empregos. Sera esta emergente democracia partici
pativa, que ganhou um nova designativo e uma nova frente - a dos "media participati
vos" - o sintoma de uma crise do velho "quarto poder" e dos seus fogos fatuos, dos seus 
jogos de carte e defices de independencia? Parece-me obvio que sim. 
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