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A oferta televisiva para as criarn;as constitui uma vertente fundamental do 
estudo da rela,ao crian,as-televisiio. 0 ano 2000 encerra uma decada bas
tante significativa neste dominio uma vez que se assistiu, ao longo dos anos 
90, um pouco por todo o mundo, a urn interesse crescente por estudar, ana
lisar e discutir a programa,iio produzida e difundida especificamente para o 
publico infantil. Portugal continua, contudo, relativamente arredado da dis
cusslio destas matfrias que, pontualmente, sao motivo de notfcia. A questlio 
da violencia e a publicidade (ligada frequentemente ao problema da obesidade 
infantil) siio os principais t6picos que surgem, de forma recorrente, nas pagi
nas da imprensa, ecoando as preocupa,oes dos adultos sobre os efeitos da 
televislio nas crianr;as. 

Ao longo deste capftulo analisaremos as ocorrencias mais relevantes neste 
iimbito durante o periodo em observa,ao. Iniciamos com uma abordagem ao 
quadro legal da televisiio para crian,as em Portugal, avan,ando, em seguida, 
para a analise de duas variaveis fundamentais neste dominio: os tempos de 
emissiio e a localiza,iio da programa,iio para a infiincia nas grelhas dos canais 
generalistas. Com o objectivo de olhar para o conteudo das programa,6es, 
prosseguimos com uma caracteriza,ao geral de alguns programas oferecidos 
ao publico infanto-juvenil no quinquenio. Para finalizar, apresentamos algu
mas notas sabre os factos mais relevantes do contexto internacional, termi
nando com o levantamento de algumas quest6es que necessitam de aten,iio. 

1. 0 quadro legal

Na sequencia das inten,oes manifestadas pelo XV Governo Constitucional, 
chefiado por Duriio Barroso, de rever o dossier de servi,o publico de televisiio, 
eclodiu nos meios de comunica,ao social um intenso debate sobre a materia. A 
imprensa escrita publicou dezenas de artigos e os audiovisuais dedicaram-lhe 
largos minutos na sua programa�iio. Nao deixa, contudo, de ser expressivo 
o facto de a programa,ao para os mais novos ter ocupado, neste debate, um
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espa,o muito reduzido, o que demonstra, de algum modo, a pouca aten,ao 

que este tipo de programa,ao tern suscitado nos adultos. 
No iimbito desta discussiio, destacam-se as recomenda,6es do Grupo de 
Trabalho sobre o Servi,o Publico de Televisiio1

, expressas no Relat6rio que 
apresentou em Setembro de 2002. 0 Grupo considerou a programa,ao infanto
-juvenil uma prioridade vital do servi,o publico de televisiio (SPT), defendendo 
que a televisiio publica deve 

"ter em todos as canais e emiss6es, uma programac;iio que ( ... ) produza e divulgue 
uma programac;ao infantil responsavel e imaginativa, promovendo o interesse pelo 
conhecimento, pela leitura e pela criatividade, e devendo, ao longo de toda a emis
sa'.o, evitar a difusao de quaisquer tipos de mensagens ou de imagens que possam 
causar confusiio ou prejufzo ao pllblico infantil e jovem, em horclrio que normal
mente os abranja" (Relat6rio do Grupo de Trabalho sabre o Servic;o PU.blico de 
Televisao, 2002: 11). 

Ao nivel dos criterios, o Grupo considerou que o SPT deve 

• "dar grande prioridade a criac;iio e produc;iio de programas destinados as crian,c;as
e aos jovens nas areas da ficc;iio, entretenimento (formativo e informativo) e ainda
na retoma de um notici.irio destinado a estes dois grupos et.trios";
• "acompanhar cuidadosamente a concepi;ao de programas infantis e juvenis
de modo a ajust.i-los as necessidades pedag6gicas e formativas da sociedade"
(idem: 45).

O Grupo recomendou tambem que o SPT incluisse um boletim de informa,iio 
para crian,as e jovens (idem: 22). 
Sob a al,ada do XV Governo foi tambem revista a Lei da Televisiio (a Lei ·n.0 

31-A/98, de 14 de Julho foi revogada pela Lei n.0 32/2003, de 22 de Agosto) e
celebrados novos contratos de Concessiio de Servi,o Publico (urn Geral e outro
Especial, a 22 de Setembro e a 17 de Novembro de 2003, respectivamente),
nao se registando, contudo, alterac;6es significativas em rela�ao ao contelldo
dos anteriores documentos legais no que diz respeito as crian,as. Na Lei da
Televisao, a referfncia ao pllblico infantil continua a integrar o artigo relative
aos "Limites a Liberdade da Programa,iio", que passou do artigo 21.0 para o

24.0
• Ernbora mude a redac,ao do articulado, o contetido perrnanece basica

mente o mesmo. Regist.imos apenas uma altera�ao relativa a hora de transmis
sao <las emiss6es susceptiveis "de influirem de modo negativo na forma�ao da
personalidade <las crian,as ou de adolescentes ou de afectarem outros publicos

1 0 Grupo de Trabalho foi criado a 5 dejunho de 2002 por despacho conj unto dos Ministros da Presidfncia e 
das Finarn;as, do XV Governo Constitucional, com o objectivo de apresentar a defini\ll.O de contelldo e obri
ga\Oes do novo Servi\O Pllblico de Televisiio (cf. Despacho n.0 531/2002, publicado no Dicirio da Repiiblica, 
II Serie, n.0 144, de 25 de Junho de 2002, pp. 11477-11478). 
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vulner.iveis". Enquanto na lei anterior essas emiss6es podiam apenas ser trans
mitidas a partir das 22h, na actual s6 podem ter Ingar a partir das 23h e estiio 
limitadas ate as 6h da manha. 
Em relai;iio ao novo Contrato de Concessiio de Servii;o Publico, foi incluido, 
na cl.iusula 5.\ relativa as "Obriga<;5es Gerais da Concessao", um artigo que 
obriga a concession3ria a "garantir a produ<;ao e transmissao de programas 
destinados ao pU.blico jovem e infantil, educativos e de entretenimento, contri
buindo para a sua forma<;ao". Este artigo nao constava no anterior contrato, 
nem na cl.iusula 4.a, relativa a ''Missao do Servic;:o PUblico de Televisao", nem na 
cl3usula 5.\ referente as "Obriga<;6es de Emissao da Concession3ria". Porem, 
quer no anterior, quer no actual, a cl3.usula 6.a refere-se as "Obriga<;6es da 
Programai;iio de Servii;o Publico", contemplando, na alinea h), um objectivo 
muito semelhante: "assegurar a produc;ao e a emissao de programas infantis e 
juvenis, educativos e de divertimento, a horas apropriadas de programac;:ao". 
A alinea I) dessa mesma clausula estipula ainda que a concessionaria deve 
"sujeitar-se a uma etica de antena que claramente recuse a violencia gratuita, 
a explorai;iio do sexo ou que, de qualquer modo, atente contra a dignidade 
devida a pessoa e os demais direitos fundamentais, com protec<;ao, em espe
cial, dos pllblicos mais vulner.iveis, designadamente crianc;:as e jovens". 
O Contrato de Concessiio Especial de Servii;o Publico de Televisiio refere que 
a concessi'io especial "tern por objecto um servic;o de programas com enfoque 
nos contelldos de ambito educativo, cultural, infantil e social". 
E de referir que em Portugal, ao contrario do que acontece noutros paises, 
niio ha legislai;iio ou revogai;oes especfficas sobre a televisiio para criani;as. 
Encontra-se apenas legislai;iio relativa a actividade televisiva em geral e que, 
pontualmente, faz referencia ao publico mais novo. De acordo com o quadro 
legislativo portugues, no que as criarn;as diz respeito, apenas o servii;o publico 
de televisiio se encontra expressamente obrigado a considerar a produi;iio e 
emissi'io de programas dirigidos a gerac;ilo mais nova. 
Tendo como cen3rio este quadro legislativo, vejamos a actuac;ao das televisOes 
para o publico infantil no quinquenio em analise. 

2. Tempos de emissiio e localiza�iio da programa�iio nas grelhas

Como se pode observar no Quadro I, o primeiro ano do quinquenio em ana
lise regista o maior numero de horas de emissiio infantil e juvenil dos canais 
generalistas que, desde a entrada dos operadores privados no nosso pais, regis
tava uma tendencia de crescimento. Este aumento acompanhou, no entanto, o 
acrescimo do nU.mero total de horas de emissao. 
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QUADRO I 

Tempos e valores percentuais de emissao infantile juvenil nos canals generalistas, 2000-2004 

Cana is RTP1 RTP2 I :2 SIC TVI 

� 
Total em % Total em % Total em % Total em % Total em 

s 
Minutos Minutos Mlnutos Minutos Minutes 

. 

2000 51 060 9,6% 4�860 9,1% 79860 15,9% 95880 19,6% 267 660 

2001 47 520 9,0% 50 520 10,7% 83 940 16,6% 66480 13,7% 248 460 

. 

2002 25260 4,9%. 70 800 14,3% 83640 15,9% 40660 7,7%' I· 220 440 

2003 21 552 4,1% 64 635 13,5% 63 976 12,2% 27 946 5,3% 178109 

2004 14 729 2,8% 84287 16,0% 65050 12,3% 16704 3,2% 180 770 

Fonte: Marktest Audimetria/Mediamonitor 

A partir do ano 2000 regista-se uma tendencia de descida do tempo total de 
emissiio infantil para a qua! muito contribuiu a reduc;iio da programa,iio da 
TYL A oferta desta esta,iio sofre uma quebra significativa ao longo do quinque
nio - em 2000 a programa,iio infantil correspondeu a 19,6% do tempo total de 
emissiio e em 2004 representou apenas 3,2% desse tempo. Esta situa,iio poder
·se-a explicar, em parte, pelo efeito de satura,iio atingido pelo programa infan
til de maior audiencia desta esta,iio - o Batatoon -, mas tambem pela mudan,a
de estratfgia da esta�ao que, por critfrios de natureza econ6mica, deixa de

apostar neste publico espedfico para se dirigir a uma audiencia mais ampla.
A SIC apresenta um cenario mais estavel, embora, a partir de 2003, registe
tambem uma quebra ligeira.
Relativamente a RTP, observa-se, na RTPl, uma diminui,iio dos tempos de
emissiio, embora, neste caso, esse fen6meno corresponda a uma estratfgia do
operador publico de transferir esta programa,iio para a RTP2 que, no periodo
em analise, mais do que duplica o tempo de emissiio infantil. De real,ar ainda
que e em 2004 que a esta,iio publica apresenta, no somat6rio dos dois canais,
o maior tempo de programa,iio para a infancia do perfodo em causa.
No que diz respeito ii localiza,iio desta programa,iio nas grelhas, a oferta dos
canais generalistas mantfm a 'tradic;iio' da televisiio para crian�as ao conti
nuar a apostar sobretudo nas manhiis de fim-de-semana. Este e um perfodo
em que o publico infantil tera maior disponibilidade - e sera o mais disponivel
- para ver televisao.
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Porem, se a programac;ao infantil conquista, nos canais privados, um espac;o 
regular e assiduo nas grelhas de fim-de-semana, o mesmo nao se observa nas 
grelhas dos dias uteis em que os programas infantis alternam de forma irregu
lar, estando com frequfncia a merce da programac;ao para outras audifncias. 
Assim, se por um lado se mantem a 'tradi�3.o' na oferta de fim-de-semana, por 
outro, abre-se um novo quadro na programac;ao emitida nos dias Uteis que, 
ali.is, se estava a desenhar desde finais dos anos noventa. Ou seja, regista-se 

uma forte tendencia para a programac;iio infantil dos dias uteis se concentrar 
nos segmentos da manha, desaparecendo quase por completo do periodo da 
tarde. Esta situac;ao de preponderancia no periodo da manha s6 se comec;a a 
verificar a partir de 1998 acentuando-se a partir de 20002

• 

No periodo em analise, tanto a SIC como a TV! nao emitem programac;ao para 
a infancia no periodo da tarde. As duas estac;iies privadas preferem apostar em 
programas para um publico mais vasto que pretendem abranger tambem as 
crianc;as mas que n3o se destinam especificamente a elas. Referimo-nos, por 
exemplo, it telenovela brasileira New Wave (SIC) e it telenovela portuguesa 
Morangos com Arucar (TVI). Esta ultima tern assumido um lugar de destaque 
na imprensa devido it forte adesao que o produto tern tido junto das crian
c;as. Dina Margato do Jornal de Noticias (10 de Fevereiro de 2004) escreve: 
"Morangos com AfUcar tern mel para as crianc;as". De facto, esta novela, exi
bida estrategicamente pela TV! antes (e, em certos periodos, depois) do Jornal 

Nacional, chegou a alcanc;ar um share expressivo junto do publico infantil. 
Em Fevereiro de 2004, por exemplo, 70% dos espectadores mais pequenos 
preferiram a novela aos outros programas. A nova serie, que se estreou a 
seguir its ferias de Verao de 2004, tern sido tambem objecto de noticia nao 
s6 pela adesao que continua a ter, mas tambem pelos seus conteudos (ou pela 
forma trivial como sao tratados), considerados pouco adequados a crianc;as 
pequenas, sobretudo se atendermos ao facto de a grande maioria ver televisao 
sozinha, sem acompanhamento por parte de um adulto que possa explicar e 
ajudar a compreender alguns dos assuntos abordados. Alias, e a forte adesao 
das crianc;as it novela que tern provocado esta preocupac;ao. 
Em 2004 a TV! suprime tambem no periodo da manha o espac;o para o publico 
infantil, mantendo apenas em grelha a programac;ao de fim-de-semana com 
a emissao do bloco Animaroes e da serie norte-americana Um caozinho cha
mado Eddie (100 Deeds for Eddie McDowd). 

Relativamente it estac;ao de servic;o publico, ela acaba, no periodo em estudo 
e nesta area de programac;ao, por marcar a diferenc;a atraves da RTP2, um 
canal que se desvia da estrategia comercial. No ultimo ano do quinquenio em 
an.ilise a estac;ao de servic;o pU.blico inaugura mesmo uma nova fase ao nfvel 

2 Ate 1996 (inclusive), o segmento da tarde era o que apresentava maior valor percentual de programar;iio
infantil nos dias Uteis, contribuindo, de forma expressiva, para a programar;iio infantil se concentrar predo
minantemente no periodo da tarde, situar;iio que actualmente se encontra invertida. 
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da programa,iio para a infancia. Esta situa,iio esta directamente relacionada 
com a reformula,iio da RTP2 - que a partir de 5 de Janeiro de 2004 passa a 
designar-se 'A Dois' - e portanto, com as novas orientai;5es deste canal diri
gido por Manuel Falciio. Nas linhas de actua,iio pode ler-se que "a oferta de 
uma programa,iio infantil com selec,iio cuidada de produ,iio de anima,ao e 
de imagem real e servii;o informativo vocacionado para o segmento infanto
-juvenil" constitui uma das prioridades do novo canal. 
O espa,o para as mais novos da esta,iio de servi,o publico volta assim a 
erguer a 'bandeira da qualidade', conquistada em finais dos anos 80 e perdida 
gradualmente com a entrada dos operadores privados, oferecendo uma pro
grama,iio que aposta na diversidade de generos, de formatos, de conteudos, de 
origem, de publico-alvo e de horarios de emissiio. 
Ede referir que no quinquenio em estudo a RTP2/:2 e o unico canal genera
lista que disponibiliza programa,iio para as mais novos no perfodo da tarde, 
embora s6 em 2004 a oferta neste perfodo se tome efectivamente regular. 
A forte tendencia, observada nesta analise, de a programa,iio para a infan
cia das esta,oes privadas de sinal aberto se localizar predominantemente no 
periodo da manha e, dentro deste, no segmento mais matinal, relaciona-se 
com a forte l6gica comercial de funcionamento das esta,6es que trabalham 
em fun,iio dos indices de audiencia. Ora, as crian,as correspondem a um tipo 
de audiencia que niio e o mais favoravel para atingir este objectivo. Par um 
]ado, 0 publico infantil niio e, do ponto de vista publicitario, tao valioso como 
o adulto, por outro, a crescente institucionalizai;ao da inf3ncia, que retira
as crian,as de casa por grandes perfodos de tempo, reduz um segmento de
publico cuja representa,iio percentual no universo dos telespectadores ja e, em
si, pouco expressiva, nao permitindo aos operadores atingirem os indices de
audiencia de outros segmentos. Observa-se, deste modo, um desinvestimento
nesta area (mais significativo na TV!) a que niio sera alheio o crescimento da
taxa de adesiio its redes de distribui,iio par cabo. Segundo dados da Autoridade
Nacional de Comunica,oes (ANACOM), no segundo trimestre de 2004, dos
72% de alojamentos cablados, 39% subscrevia o servi,o da televisiio par cabo,
o que representava 13% da popula,iio. Este servi,o disp6e de tres canais que
tern as criani;as e os jovens coma seus pllblicos preferenciais. Referimo-nos ao
Panda, um canal oferecido no pacote classico, com emiss6es 24 horas por dia;
ao Cartoon Network, disponivel nos pacotes classico e selec,iio, com progra
ma,iio entre as Sh e as 20h; e ao Disney, um canal de acesso pago, que come,ou
a ser transmitido em Portugal a 28 de Novembro de 2001, com emiss6es de 24
horas par dia e produ,iio legendada au dobrada em portugues.
De acordo com dados divulgados pela Marktest Audimetria/Mediamonitor,
referentes aos primeiros onze meses de 2004, as crianc;as revelam uma afini
dade positiva muito significativa com estes trfs canais, preferindo, no entanto,
o canal Panda aos outros dais da rede cabo. Na origem desta diferen,a pode-
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riio estar dois factores: por um !ado, no Cartoon os programas niio siio dobra
dos em portugufs, o que retira as aten,;6es -dos mais pequenos; por outro, o 
Disney Channel, apesar de ter programas legendados e dobrados, e um canal 
pago, sendo subscrito, em 2004, apenas por 18% dos assinantes da televisiio 
por cabo. Em todo o caso, segundo a mesma fonte, as crianc;as continuam a 
ver sobretudo a televisiio generalista - veem mais a TVI, que naquele perfodo 
regista 3,3% de audiencia media, seguida da SIC, com 2,5% e do Panda com 
1,8%. Nestes dados niio e feita qualquer referenda aos canais da RTP, o que 
nos leva a concluir que as crianc;as habitualmente nao vfem a televisao pl.J.blica, 
pelo menos os niveis de audiencia infantil desta esta<;iio parecem niio justificar 
qualquer alusiio. 
Face a estes dados, niio poderiamos deixar de assinalar o facto de o publico 
infantil ter preferencia pela esta<;iio que menos tempo dedicou a programa
<;iio para a infancia. Esta preferencia podera estar relacionada com o facto de 
o horario de maior consumo televisivo par este grupo etario - fim de tarde
e noite - coincidir com o perfodo de visionamento das familias que podem
influenciar e mesmo condicionar a escolha do canal. Contudo, uma vez que
os dados se referem a 2004, a explicac;iio podera estar tambem no fen6meno
Morangos com AfUcar que, como referimos, conseguiu conquistar fortemente
aquele target.

3. As novidades do quinquenio nas grelhas para a infancia

Neste ponto, e nosso objectivo olhar para o conteudo das grelhas no sen
tido de conhecer, ainda que de um modo muito geral, o tipo de programas 
que as estac;6es oferecem as crianc;as. Real<;aremos sobretudo os destaques da 
imprensa e as novidades que apesar de niio terem sido notadas pelos media, 
foram notaveis no piano da oferta. 
Comec;ando pela SIC, esta esta<;iio continuou a apostar nos 'programas
-contentor' que se afirmaram na programac;iio para a infancia na decada de 
noventa. Estes espac;os, que vivem muito do papel do(s) apresentador(es), con
tam, geralmente, com a presen<;a em estudio de crianc;as, que disputam jogos 
por equipas, e com ;i exibi<;iio de series de animac;ao normalmente ligadas a 
campanhas de merchandising. Em 2001, aquela estac;ao conquistou a RTP o 
espac;o Disney, que passou a ser incluido, com algumas altera<;6es, na gre
lha de fim-de-semana com a designa<;ao Disney Kids. Em 2002, a grelha de 
Outono sofreu algumas alterac;6es: o Buerere cedeu lugar a Io-Io (apresentado 
por Marisa Crtiz) que era emitido de segunda a sexta-feira; SIC a Abrir foi 
substituido por Toti/ Total; e SIC Altmanente deu lugar a Fun Toti/. Estes dois 
Ultimas 'espac;os-contentor' eram emitidos ao fim-de-semana, no perfodo da 
manha, sendo intercalados pelo Disney Kids. Em Outubro de 2004 estreou 
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Da-lhe Gas (substituindo Fun Toti/), um programa em que criarn;as entre os 
10 e os 12 anos participam num conjunto de jogos animados. 
Um programa que merece algum destaque na imprensa e o Sitio do Picapau 
Amarelo. Baseado na obra de Monteiro Lobato, a quarta edi,iio desta serie3 

come,ou a ser transmitida em 2003 na esta,iio de Carnaxide. No que diz 
respeito a produ,;ao nacional, destaca-se a sfrie 'Uma Aventura' baseada nos 

livros de Ana Maria Magalhiies e Isabel Al,ada. 
Na TV!, o programa Batatoon que atingiu, no seu primeiro ano de emissiio 
(1999), um share medio na ordem dos 60%, come,ou a provocar, em 2002, 
alguma satnra,iio no piiblico infantil, registando um decrescimo de audiencia. 
Nesta altura, a direc,iio de programas, descontente com a situa,iio, decide que 
o programa deixa de ser emitido em directo, passando, a partir de ent.io, a ser

gravado e a ser oferecido apenas na grelha de fim-de-semana com a designa
,iio Super Batatoon, antecedendo o espa,o Sempre a Abrir. Este ultimo 'pro
grama-contentor' teve a sua estreia em meados de 2002, sendo oferecido quer
ao fim-de-semana, quer nas manhas dos dias Uteis. Neste periodo, a estae;ao
intervalou o programa, durante algum tempo, com a emiss.io de um epis6dio
de Super Pai, uma serie em reposi,iio dirigida a audiencia familiar que foi exi
bida, durance alguns anos, ao sabado, no horario nobre. Sabendo que Super
Pai era uma sfrie muito apreciada pelos mais novas, coloca-la no intervalo da
programa,iio infantil foi uma forma de atrair e cativar as crian,as para aquele
horclrio matinal com custos econ6micos reduzidos. Todavia, n.io e o horclrio
de emissiio que determina se a oferta e ou niio e para as crian,;as, n.io deixando
esta estrategia de ser uma interrup,iio da programa,iio infantil.
No que diz respeito a RTP, o canal :2 da esta,iio publica e aquele em que se
identificam mais (e melhores) mudan,as no periodo em analise. 0 novo pano
rama come,a a desenhar-se em 2002 com o regresso de Teresa Paixiio a chefia
do Departamento de Programas Infanto-Juvenis, mas assume, de facto, uma
nova filosofia de programa,iio a partir de Janeiro de 2004 quando abre ao
piiblico o novo canal.
A programa,iio para a infancia passa a ser transmitida de segunda-feira a
sexta-feira na 2: e ao fim-de-semana na RTPl. Este canal emite, nas manhiis
de sabado e de domingo, o bloco RTP Crian(as. Na 2:, os programas para os
mais novos siio transmitidos num espa,o designado Zig Zag que e emitido em
tres segmentos horarios (7h30, 13h e 19h30) que correspondem aos periodos
de tempo em que as crian,as teriio, porventura, mais disponibilidade para ver
televisao. Como referimos anteriormente, a nova grelha para as crian'ras do

canal 2: aposta numa programa,iio diversificada, oferecendo programas que
associam o entretenimento a frui,iio de conteiidos dirigidos as necessidades
dos diferentes segmentos da audiencia infantil.

3 A segunda ea terceira series, que surgiram na decada de oitenta {uma, no comei;o ea outra no final), foram 
exibidas em Portugal pela RTP tendo marcado uma gerar;Jo que hoje silo jovens adultos. 
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A imprensa escrita deu particular destaque a serie Fimbles, produzida pela 
BBC. Esta serie, dirigida prioritariamente a crian,as em idade pre-escolar, 
estreou-se em Setembro de 2003 na RTPl, passando em repeti,ao no canal 
'A Dois'. Sobretudo a partir da renova,iio deste canal, o publico na faixa pre
-escolar volta a ser valorizado pela esta,ao de servi,o publico que lhe dedica 
series como Ruca ('Caillou'), Noddy (serie premiada com um Emmye que se 
baseia nas classicas personagens infantis criadas pela escritora Enid Blyton), 
os The Hoobs, Hocus & Locus (serie de origem italiana especialmente conce
bida para o ensino da lfngua inglesa a crian,as dos 4 aos 6 anos), entre outras. 
As crian,as ainda mais pequenas dispoem tambem de alguns programas que 
!hes siio especificamente dirigidos, por exemplo, Tik Take Andy Pandy (serie
com a chancela da BBC).
No que diz respeito a produ,iio nacional, verificou-se tambem um esfor,o por
apresentar programas de origem portuguesa, embora nos pare,a que e uma
area em que podercl haver uma maior aposta e investimento. Sao exemplo os
programas Floresta Mdgica, da autoria de Claudia Figueira e Isabel Costa e
produzido por SkyLight, e Rom dia Ben;amim, uma serie de desenhos anima
dos destinada a crian,as entre os 3 e os 7 anos, que se desenvolve em pequenos
epis6dios independentes de 30 segundos, em que cada um conta uma pequena
hist6ria da vida do Benjamim, um miudo com 6 anos de idade.
Este cenario positivo que caracteriza a oferta televisiva da RTP para a infiincia
desenvolve-se sobretudo nos dois ultimas anos do quinquenio que estamos a
analisar, principalmente no Ultimo. Nos primeiros anos desse mesmo perfodo,
a programa�ao para os mais novas encontrava-se, tal como a estai;8.o, a deriva,

sem uma estrategia definida e sem rumo. Um sinal desta 'crise' e o fim das emis
soes do programa de informa,ao infanto-juvenil Caderno Didrio em Outubro
de 2002. A polftica de despesas da empresa obrigou ao termo dos contratos da
equipa de cinco pessoas que asseguravam o programa. De acordo com a direc
,ao de programas, a grelha iria entrar em reformula,ao e constituiria a grande
aposta da esta,iio a curto prazo. Em 2004 surge entao o magazine Quiosque,
um programa diario de informa,iio dirigido ao publico infanto-juvenil que pre
tende "trazer ao seu ptiblico-alvo notfcias com um enquadramento especffico,
que se centram sabre temas nucleares como a cifncia, o ambiente, a vida animal,

o desporto, a Hist6ria e a cultura dos povos do mundo, sob a forma de repor
tagens internacionais e nacionais" (www.rtp.pt). Alfm disso, oferece, todos
os dias, uma rubrica espedfica dedicada aos jogos de computador, a Internet,
aos livros, ao cinema e DVD, as novidades discogr.ificas, as novas bandas e as
propostas para o fim-de-semana, para alem de passatempos semanais.
Relativamente a programa,ao do canal Panda, a 1 de Maio de 2002 e publi
cada no jorna] Publico uma notfcia que aponta a este canal uma gestiio baseada
sobretudo na repeti,iio. Diz Clara Viana, a autora da noticia, que ha neste
canal 'dais costumes': ''tudo volta a ser repetido - o mesmo epis6dio v.irias
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vezes ao dia e a mesma sfrie vezes sem conta - mas as hist6rias nao chegam 
ao fim". 
Em declara,oes a Lusa em 2003, a directora deste canal, Isabel Mimoso, refere 
estar a procura de parceiros para aumentar a area de produ,iio local da esta
,ao. Segundo a mesma responsavel, a principal estrategia da esta,iio passou, 
em 2004, por ter as crian,as em idade pre-escolar como o seu publico-alvo, 
pretendendo deseuvolver formatos espedficos para este target baseados em 
conteudos de natureza didactica. 
No ano em que Portugal recebeu o Europeu de Futebol, o canal apresentou 
a rubrica 1,2,3 ... Euro 2004 que visitou os estadios e as cidades anfitriiis do 
evento. 
Quanto ao Canal Disney, segundo a imprensa, a aposta em programas de pro
du,ao pr6pria constitui uma das prioridades do canal. Destacam-se os novos 
epis6dios de Art Attack, o espa,o onde os mais novos podem transformar-se 
em artistas, e Playhouse Disney, especialmente pensado para as crianc;as em 
idade pre-escolar, onde podem aprender brincando. Em 2003 estreia tambem 
a serie Ro/ie Polie e 0/ie, transmitida de segunda a sexta-feira no periodo da 
manhii. Baseada na poesia do conhecido autor de titulos infantis William Joyce, 
esta sfrie, que encanta as crian\'.aS atravfs da magia da tecnologia, foi premiada 
em 2000 com o Emmy para Melhor Desenho Animado para Crian,as. 
Apesar de niio reunirmos dados suficientes que nos permitam fazer uma an.i
lise aprofundada da programa,iio emitida pelos canais distribuidos por cabo 
destinados ao publico infantil, parece-nos evidente que a oferta da televisiio 
por cabo trouxe as crianc;as, que podem acede-Ia, novas alternativas quer em 
termos de hor.irios, quer em matfria de contelldos. 
Relativamente a programa\'.30 dos canais generalistas, anot.imos as altera�Oes 
ocorridas, sobretudo no ultimo ano em estudo, nas grelhas da esta,iio publica 
que voltou a oferecer uma programa\'.30 nao estritamente comercial. Referimos 
tambem que antes da renova,iio do canal 2: o operador publico optou quase 
sempre por entrar no jogo da concorrencia dos privados, afastando-se do seu 
compromisso de oferecer uma programa�iio de referencia, que fosse ao encon
tro das necessidades culturais, educativas, formativas, informativas e recreati
vas do publico infantil. 
No que diz respeito els privadas, a sua oferta concebe as crianc;as mais pelo seu 
valor como mercado de consumo do que pelo seu valor simb6lico de crian,a
-cidadiio. De uma forma geral, encontramos pouca diversidade nos programas 
que a SIC e a TV! transmitem para este publico. Estas esta,oes tendem a 

oferecer mais do mesmo, apresentando um menu pouco variado sobretudo em 
termos de gfnero, formato, contetidos e origem dos programas. Podemos dizer 
que os telespectadores mais novos que sejam assiduos e fieis a programa,iio 

destes canais, e que nao tenham ou niio procurem outras alternativas, estiio 
sujeitos a uma espfcie de 'dieta televisiva'. 
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4. 0 contexto internacional

No quadro internacional registam-se, no perfodo em observa,ao, algumas 
acc;Oes, obras e encontros cientificos dignos de nota. De uma forma geral, estes 
acontecimentos tiveram como principais objectivos contribuir para melhorar o 
perfil dos programas televisivos para a infancia e outros conteudos dos media; 

promover a regulac;clo da oferta televisiva para os mais jovens; propor iniciati
vas que desenvolvam a qualidade e a diversidade dos programas para crian,as; 
e promover a investigac;ao, a cooperac;iio e a formac;ao dos que se interessam 
pela televisao para crian,as. 
No que diz respeito a Encontros cientfficos internacionais, d�stacamos a reali
za,iio da terceira e da quarta Cimeiras de Media para Crian,as. Em 2001 e a 
Grecia, cidade de Tessal6nica, que recebe este evento e em 2004 e o Brasil, Rio 
de Janeiro, que o promove. Estas Cimeiras, de realizac;ao trienal4

, rem como 
principal objective discutir as relac;Oes dos mais novos com os jornais, a radio, 
a televisiio, os desenhos animados, a publicidade ou os videojogos. A ultima 
contou com a presen,a de duas mil e quinhentas pessoas de 34 paises. 
Ainda de ambito internacional, e de salientar a realiza,ao de mais quatro 
Encontros que demonstram a relevancia e a actualidade deste domfnio. Sao 
eles: The Second International Forum of Children and Media Researchers, 
Sydney, Australia, Novembre de 2000; Summit 2000: Children, Youth and 
the Media - Beyond the Millenium, Toronto, Canada, Maio de 2000; Asia
Pacific Television Forum on Children and Youth, Seu!, Coreia do Sul, Fevereiro 
de 2001; e West African Regional Summit on Media for Children, Abuja, 
Nigeria, Maio de 2000. 
Estes encontros tern sido importantes espa,os de divulga,ao e de discussiio da 
pesquisa que se desenvolve mundialmente nesta area. 
Relativamente a investiga�ao sobre a oferta televisiva para as crian�as, obser
vam-se nfveis distintos de desenvolvimento entre os diferentes pafses. Enquanto 
alguns mantem uma linha regular de pesquisa, o que permite a sua actua
liza,ao, outros caracterizam-se por uma forte irregularidade. Esta situa,iio 
revela, de alguma forma, a importancia que estas materias despoletam nas 
respectivas sociedades. 
Algumas das pesquisas realizadas em paises como Fran,a, Espanha, Italia, 
Reino Unido e Portugal, apesar de terem sido desenvolvidas em contextos 
sociais, culturais e econ6micos especfficos, identificam tendencias comuns, o 
que nos leva a afirmar, na esteira de outros autores, que a natureza da televisao 
para os mais novos e cada vez mais global. Essas tendencias dominantes mos
tram o aumento do tempo de emissao para os mais novas devido, sobretudo, 

• A primeira cimeira realizou-se em 1995 em Melbourne, Austrlllia; a segunda teve lugar em 1998 em Landres,
Inglaterra. 
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a oferta da televisiio por cabo, ao forte declfnio de programas de produ,iio 
nacional e europeia por oposic;iio a um acrfscimo significativo de programas 
importados, sobretudo de origem japonesa e norte-americana, ao predomfnio 
da anima<;iio e a ausCncia de programas informativos. 

Este cenario da oferta televisiva para a infancia e a n0<;iio da importancia que 

a televisiio assume nas vidas das crian,as tern levado alguns paises a refor,a
rem ou a criarem medidas de regula,iio da actividade dos media. No contexto 
europeu, a Fran,a e a Espanha foram dois paises que avan,aram com algumas 
medidas durante o quinquenio em estudo. 
Em Fran,a, o Conseil Superieur de L'Audiovisuel (CSA), que assume como 

uma das suas principais miss6es a protec\iiO da inf3.ncia e da adolescfncia na 
programa,iio dos servi,os de comunica,iio audiovisual, publicou, em Mar,o 
de 2003, uma delibera,iio, seguida de uma recomenda,iio, em Outubro do 
mesmo ano, que visa um melhor enquadramento dos servi,os que difundem 
os programas. Esta medida, que actualiza as directivas entiio em vigor, surge 
na sequfncia das conclus6es de v.irios relat6rios, tornados pllblicos durante o 
ano 2002, que testemunham o impacto perturbador de certos programas tele
visivos, jogos de video e filmes de cinema sobre as crian,as e os adolescentes, 
o seu processo de socializac;iio, os seus comportamentos e a sua sallde. Esta
tomada de consciencia levou o CSA a considerar novas pistas de reflexiio em
materia de protec,iio. Longe de uma imagem de Censura, o Conselho pretende
fazer da protec,iio do publico mais jovem o dominio de uma responsabilidade
partilhada entre os difusores, o 6rgiio regulador e os pais que tenha como
principal objectivo o respeito pelas crian,as e pelos seus interesses.
Em Espanha assistiu-se, em Dezembro de 2004, a assinatura, pelo Governo e
pelos operadores televisivos de ambito nacional, do "C6digo para la Protecci6n
de los menores en radio y television". Trata-se de um documento (ao qual a
imprensa portuguesa dedicou algumas paginas) que tra,a um quadro da evo
lu,iio das medidas relacionadas com o assunto e define trinta novas normas,
entre as quais se conta a ultima que estabelece a cria,iio da figura do provedor
do telespectador e do radio-ouvinte.
Este conjunto de medidas, que visam sobretudo a protec,ao das crian,as de

programas e de contelldos que possam exercer uma influfncia nefasta no seu
processo de desenvolvimento, embora nos pare,a util e importante, sobretudo
se atendermos a que se trata de uma 'audifncia especial' que se encontra numa
fase decisiva de constru,ao da sua identidade e de compreensiio do mundo,
poderia, na nossa perspectiva, ir mais alem do objectivo 'proteger' para con
templar tambem a provisiio e a participa,ao. Na provisiio estaria contemplada
a necessidade, ou mesmo a obrigatoriedade, de as televis6es emitirem progra
mas feitos especialmente para as crian�as, que proporcionem a afirma'rao do
seu sentido de pessoas, de comunidade e de lugar e que promovam a conscien
cia e a aprecia�ao de outras culturas, em paralelo com o seu contexto cultural.
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Nesta categoria estaria tambem contemplada a exigencia de produzir e emi
tir programas de origem nacional (o que niio exclui a emissiio de programas 
importados), que atendam as idiossincrasias dos mundos sociais e culturais 
<las crian,as portuguesas. Relativamente a categoria participa,iio, o objectivo 
seria atender ao direito das criani;as a opiniao, a participar;ao nos assuntos 
que lhe dizem respeito e a consulta directa, tal como preconiza a Conven,iio 
sobre os Direitos da Crian,a, aprovada pela ONU em 1989 e ratificada por 
Portugal em 1991. 

5. Reflexiies finais

Num periodo em que, aparentemente, se observa um aumento da oferta televi
siva para as crianr;as, vclrias pesquisas sabre a recepr;ao indicam que as crian
,as veem mais assiduamente a programa,iio destinada a audiencia adulta e 
familiar do que aquela que [hes e dirigida. Este dado tern suscitado algumas 
quest6es sobre o sentido e a viabilidade de uma programa,iio pensada, con
cebida e difundida especificamente para o publico infantil. De acordo com 
alguns autores, nomeadamente o investigador francCs Franr;ois Mariet, "a 
verdadeira televisao das crian,;as e aquela que elas efectivamente veem e nao

se confunde necessariamente com aquela produzida e emitida expressamente 
para elas" (1989: 86). Porem, ha tambem que atender ao facto de o consumo 
televisivo, tal como. defendem Rosengren e Windhal (1989) ser condicionado 
pelos programas oferecidos. Assim, de acordo com esta perspectiva, para que 
as crian,as vejam a programa,iio que !hes e destinada, e necessario que a 
mesma seja emitida a horas que elas tenham disponibilidade aver. Ora, o que 
n6s observamos na analise <las grelhas de programa,ao para a infancia dos 
quatro canais generalistas portugueses, foi uma tendencia para este tipo de 
programa,iio desaparecer, durante um perfodo de tempo, do espa,o da tarde 
e, no que diz respeito as manhas, para ser arrastado para uma franja hor.iria 
cada vez mais matinal. Portanto, no periodo em que o publico infantil pode
ria estar, porventura, mais disponfvel para ver televisao, nao era oferecida, 
pelos canais de sinal aberto, programa,ao especificamente para ele. Assim, 
mesmo que as 'preferfncias-padr3o' <las crian<;:as sejam programas infantis, 
elas desenvolvem, em fun,ao da oferta disponivel, outro tipo de interesses que 
passam a configurar o seu consumo. Em termos de medi<;:3o de audiencias, sao 
os segundos e niio as primeiras que sao contabilizados. 
Embora os Ultimos anos registem um crescimento sustentado do nt'i.mero de 
alojamentos cablados e do numero de assinantes, ainda ha uma percentagem 
significativa da popula,ao que niio tern acesso a este servi,o. Alem disso, as 
esta<;:Oes generalistas continuam a liderar as audifncias, quer as infantis, quer 
as adultas. Parece existir, portanto, uma forte probabilidade de os canais de 
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sinal aberto continuarem a acolher, durante mais algum tempo, o grosso do 
consumo de televisao. Desta forma, parece-nos pouco razoavel que a multipli
ca,ao de possibilidades de escolha dos telespectadores e a fragmenta,iio das 
audiencias sirvam de pretexto para as estac;6es de sinal aberto descurarem, ou 
remeterem para segundo plano, a oferta para os mais novos. E neste contexto 
que a existencia de um servi,o publico de televisiio, que aposte fortemente 
numa programac;ao alternativa e de referencia para as crianc;as, ganha tam
bem significado. 
Em boa parte da literatura (sobretudo estrangeira) sabre servi,o publico, a 
programac;iio para a infancia e juventude aparece contemplada coma uma das 
areas a privilegiar, considerando-se que os programas para crianc;as ilustram, 
melhor do que qualquer outra categoria, a distinc;iio entre uma filosofia de 
servic;o publico e uma filosofia de servi,o comercial. E por estas raz6es que nos 
parece particularmente importante que o operador piiblico oferec;a as crianc;as 
uma programac;iio alternativa que se caracterize pela diferenc;a (em relac;iio a 
dos privados, que e marcadamente comercial), se oriente mais por criterios 
de qualidade do que por criterios de audiencia, aposte na diversidade e res
ponda a pluralidade de experiencias e de realidades socioculturais do respec
tivo publico. 
As mudanc;as entretanto ocorridas na programai;ao para os mais novos do 
operador publico, e que salientamos neste trabalho, deram, de facto, origem 
a um espai;o que responde a muitos dos criterios que permitem caracterizar e 
avaliar uma programac;iio de qualidade. 
No entanto, a baixa quota de audiencia no segmento 4-14, quer dos canais da 
RTP (principalmente do canal 2: em que e transmitida a programac;iio para a 
infiincia durante toda a semana), quer dos blocos infantis desta estac;iio (nomea
damente o Zig Zag que no segmento de fim de tarde coincide com a emissiio 
da telenovela Morangos com Ap,car pela TV!), indicam-nos que as crianc;as 
tern andado afastadas da estac;iio de servi,o publico. 
Ora, embora uma estac;iio de servi,o piiblico niio deva regular-se exclusi
vamente por criterios de audiencia, tambfm e verdade que, como diz Denis 
McQuail (2003), "sem audiencias os objectivos do servic;o publico niio podem 
realmente ser atingidos". Assim sendo, parecem-nos fundamentais algumas 
iniciativas que contribuam para a mudani;a deste cenirio. Por um lado, seria 
importante que a pr6pria estac;iio apostasse mais fortemente na divulga,iio da 
sua programa,iio, atraves da pr6pria televisiio mas tambem junto de jardins
-de-inf3.ncia, escolas, hospitais pediitricos e outros centros de atendimento 
as crianc;as como, alias, o Departamento de Infanto-Juvenis tern feito na pro
moc;iio de programas espedficos como declarou Teresa Paixiio, chefe daquele 
Departamento, ao jornal Publico (18 de Setembro de 2003). Por outro, parece
-nos tambfm essencial que os pais, e outros agentes educativos, conhec;am a 
oferta televisiva especificamente destinada a inf3.ncia para que possam exercer 
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um papel mais activo na'.o s6 no tempo de consumo mas tambem no tipo e na 
qualidade do mesmo, e para que possam informar as crian,as da existencia de 
alternativas no pr6prio ecra televisivo. 
Atendendo a que as crian,as fazem cada vez mais a experiencia do mundo atra
ves dos meios de comunica,ao, julgamos fundamental que elas possam encon
trar neste meio uma programa,ao de qualidade, concebida especialmente para 
elas, que valorize a cultura e a linguagem do seu pais, mas que tambem lhes 
proporcione a abertura para outras realidades e para outros mundos, respei
tando os principios da diversidade e da igualdade de acesso. 
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