
Prefacio 

A televisiio como objecto pensavel 

Estudar a televisiio continua a ser tarefa necessaria e urgente. Mas, infeliz
mente, continua a ser tambem uma tarefa ainda pouco praticada em Portugal. 
E mais facil opinar e sobre ela manifestar asco ou sedm;iio, do que interroga-la 
e investiga-la, fazendo dela um objecto pensavel e pensado. 
E, todavia, tal exame apresenta-se como imprescindivel niio s6 por raz6es que 

se ligam ao pr6prio objecto, como tambem pelo facto de ele ser, em certa medi
da, um sintoma (ou campo de sintomas) da vida social e cultural e, ao mesmo 
tempo, uma instiincia que produz a pr6pria sociedade. 
Operando nesse jogo de espelhos e de fabricante de eventos e de representa�6es, 
o dispositivo televisivo e, em todo o caso, uma realidade situada, com o seu hie

et nunc, o seu contexto hist6rico-social, a sua traject6ria e o seu destino. 0 que

significa que compreender a sociedade que somos passa inquestionavelmente,
nos nossos dias, por conhecer a televisao que temos e tivemos - na sua perfor

matividade, nas suas ousadias e impasses, nas suas conquistas e influfncias.
Tambem, na sua capacidade ou incapacidade de se entrosar com o humus de
onde emerge, de o dizer e mostrar, mesmo quando esse mostrar se faz atraves
dos varios niveis de oculta�ao que todo o acto enunciativo implica.

O que neste livro esti:l em exame e a informai;iio televisiva, em particular a

informa,iio televisiva niio diaria. Isto e, aquele tipo ou genero de programas
- como os debates ou as entrevistas - que, habitualmente com ritmo semanal,
descolam do frenesi dos dias e procuram esclarecer, contextualizar ou dar
sentido aos grandes <lassies da actualidade de cada momenta.
Felisbela Lopes e hoje uma <las maiores especialistas dos estudos sabre a infor
ma�iio televisiva, em Portugal. Ha mais de dez anos que se dedica a olhar com
miuucia para os alinhamentos dos telejornais, para o lugar da informa�iio niio
diclria na programa�ao dos canais generalistas, para as temclticas abordadas, os

formatos utilizados, os protagonistas e intervenientes nesse tipo de programas.
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Tendo iniciado os seus escudos em torno da analise da relac;ao do Telejornal 
com o servi\o pU.blico1

, a autora passou, depois, a uma empresa mais ambi
ciosa: rastrear ao longo de uma decada, e com base em mllltiplas fontes, os 
programas informativos nao di.irios dos tres canais generalistas2

, procurando 
detectar tendencias, estabelecer comparac;oes e apontar zonas de visibilidade 
e de silencio, sem descurar as l6gicas globais <las programac;oes, aquilo a que 
chama, recorrendo a Gonzalez Requena, o "macrodiscurso televisivo,,, 
Cabe aqui observar que este trabalho nao surge de forma desgarrada: no qua
dro de uma <las linhas de investigac;iio do Centro de Escudos de Comunicac;iio 
e Sociedade, da Universidade do Minho, tern vindo a desenvolver-se o projecto 
Mediasc6pio - Estudo da ReconfigurafJO do Campo da ComunicafJO e dos 

Media em Portugal, no qua! Felisbela Lopes participa desde o infcio. Esse 
projecto visa monitorizar o campo medi.itico, tomando coma ponto de parti
da a informac;iio que esse campo produz sabre si pr6prio. Ora, desde o infcio 
se sentiu a necessidade de fazer alicer<;ar as an.ilises sobre o presente numa 
perspectiva temporal mais profunda, encontrando antecedences e filiac;oes que 
ajudem a atribuir sentido e horizonte aquilo que vai acontecendo. 0 estudo da 
autora sabre a informac;ao niio-di:iria inscreve-se nessa linha de preocupac;ao e 
as balizas temporais que lhe serviram de referencia tornam-se compree�sfveis: 
os anos de 1992-93 assinalam uma mudanc;a estrutural no panorama audio
visual portugues, com a entrada em cena dos operadores privados de televisao 
de sinal aberto e o inerente fim do regime de monop6lio da RTP. 
Num quadro de concorrencia, por vezes feroz, entre canais, vamos assistir, a 
partir dos anos 90 - e aqui deixamo-nos guiar pelas conclusoes de Felisbela 
Lopes - a uma crescente contamina�ao da informa�iio pelo entretenimento, a 
uma dilui�iio de fronteiras entre os dois generos, e finalmente, a um quase apa
gamento da informac;ao nao-diaria <las grelhas de programas, especialmente 
nos canais privados. A televisao tende a tornar-se progressivamente auto-refe
rencial, fabricando e espectacularizando dimens6es extremamente redutoras 
da vida real e tomando os produtos assim construidos como o reference <las 
pr6prias notfcias. 0 paroxismo deste registo atinge-se quando o notici3.rio de 
um canal abre com a notfcia de uma peripecia num dos seus reality-shows. 
Atinge-se af o auge da "bigbrotherizafiio" da informac;iio televisiva. 
Quando niio foi por essa vereda de descontrolo, a informac;ao nao-diaria afu
nilou nas materias debatidas e, sobretudo, nos protagonistas do debate, a pon
to de a autora desta obra aludir, a dado passo, a uma elitizafiio do espac;o 
pllblico televisivo, por ser a informa�iio televisiva um "um operador sem3.ntico 

I Cf. Lopes, Felisbela (1999), 0 Telejor11al e o Servifo P,iblico. Coimbra: Minerva, 202 pags. 
1 Cf. a tese de doutoramento da autora, que resultou dessa pesquisa, "Uma decada de televisiio em Portugal, 
1993-2003 - Estudo dos programas de informai;iio semanal dos canais generalistas n, apresentada na Univer· 
sidade do Minho em Outubro de 2005. 
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