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OS ESTUDOS SOBRE TELEVISAO E CRIAN<;AS 
EM PORTUGAL 

Sara Pereira 

Estado da arte dos estudos sobre televisao 
e crian�as em Portugal 

Embora as preocupac,;oes e as questoes que se levantam 

em torno da televisao para crianc,;as sejam partilhadas por varios 

pafses, cada um estabelece as suas pr6prias politicas (Lisosky, 

2001 ), ben1 como as suas pr6prias agendas de investigac,;ao. Os 

estudos internacionais da. televisao para crianc,;as tem seguido di

ferentes orientac,;oes te6ricas e metodol6gicas, embora a maioria 

parta de um pressuposto com um - apesar das diversas rnudanc,;as 

no ambiente mediatico -, a televisao continua - e previsivelmen

te continuara - a assumir uma presenc,;a significativa no quotidia

no infantil e na socializac,;ao das gerac,;oes mais jovens. 

Tai como a investigac,;ao desenvolvida em Portugal, e nou

tros pafses, revela, o cenario audiovisual sofreu mudanc,;as signi

ficativas a partir de meados dos anos 1980 ate meados dos anos 

1990 - o m'.1mero de canais, o 111'.1mero total de horas de emissao e 

o numero de horas despendidas a ver televisao mais do que dupli

cou. Ainda durante a decada de 1990, foram lanc,;ados mundial

mente cerca de cinquenta canais dirigidos a gerac,;ao mais nova,

alguns dos quais obtiveram um enorme sucesso. Essa situac,;ao

provocou, em varios pafses, um corte na produc,;ao e emissao de
programas para as crianc,;as nas estac,;5es nacionais e gerou algu

ma preocupac,;ao, sobretudo devido a forte desregulamentac,;ao do

sector televisivo.

No que diz respeito a investigac,;ao, o bin6mio crianr;as

televisao tern sido estudado quer do ponto de vista da recepc,;ao, 
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quer do ponto de vista da produc;:ao e da programac;:�o. Em�ora

nao possam ser compartimentados, uma vez que se 1nfluenciam

rnutuamente e que o estudo de urn ajuda ao conhecimento e a

compreensao do outro, esses carnpos tern sido objecto especlfico

de cstudo. 
Em Portugal, a maioria <lesses estudos tern sido produzida

110 ambito de provas academicas, o que e, com certeza, um aspec

to a louvar, pelo interesse que o t6pico tem despertado nos que de

senvolvem estudos dessa natureza. No entanto, esta podera tam

bem ser uma das razoes da falla de investigac;:ao sistematica, uma

vez que a maioria dos estudos acaba por nao ter continuidade.

Tratando-se de um pais pequeno, nao e dificil trac;:ar a his

t6ria dos estudos sobre televisao e crianc;:as, salvaguardando-se,

desde ja, a dificuldade em se conhecer todos os estudos desen

volvidos no ambito de provas academicas, principalmente de

mestrado, pelo facto de, com alguma frequencia, permanecerem

apenas nas prateleiras das universidades onde sao desenvolvidos.

A recep�ao coma enfoque 

Considerando entao os estudos com enfoque na recepc;:ao

que foram objecto de publicac;:ao, destacam-se as pesquisas 1 de

Leitao (2008), Carrilho (2008), Pinto (2000) e Pereira (1999).

1 Nao incluimos neste capitulo os estudos sobre as reprcsentai;oc� das crian

i;as nos media - que tem a sua expressao nos trabalhos de Cnstma �01.1le 

(Cria111;as e111 Noticia: A Co11stnu;ao da �1,fii11cia pelo D1sc11rso. Jom�/1s!1co

(/970-2000), Lisboa, lmprensa das Cienc1as Soc1a1s, 2005 e ProJ�cto Cnan

i;as e Javens em Noticia", financiado pela !'CT, 2005�2008), de L1d1a �aropo

(A Constrn{'rto da Agenda 1\ledia1ica da h,jii11cia, L1sb�a, L1vros Honzonte,

2008) e num projccto em curso na Universidadc do Mmho, �nanciado pela

FCT e concluzido por Paula Cristina Martins, Sara Pereira, Ru1 R�mos e M:� 

dalena Oliveira, intitulado "lmagens cla lnianc1a- D1scursos Med1at1cos.sob 
a 

as Crianras em Risco". Trata-se, sem cli'1vida, de uma hnha de pesquisa d 
' ' Y • • • ' I que 
maior relevancia cicntifica, mas que nao fo1 poss1vcl abarcai mun cap1tu o 

pretencle mapear os cstudos sobre a tclevisao clas e para as criani;as.
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. 
Do ponto de vista metodol6gico, os estudos dos tres pri

me1ros autores tern em comum a utilizac;:ao de instrumentos de
investigac;:ao que permitiram auscultar as pr6prias crianc;:as sobre
a sua relac;:ao com a televisao. 

A pesquisa desenvolvida por Manuel Pinto (2000) en
volveu cerca de 800 crianc;:as dos 8 aos I I anos, a frequentar 0
I ° Cicio do Ensino Basico no Norte de Portugal, de diferentes
meios socioculturais e geograficos. Esse estudo baseou-se numa
combinac;:ao de diferentes processos de recolha de informac;:ao,
nomeadamente, entrevistas de grupo, diario sobre a vida quoti
diana e aplicac;:ao de um questionario sobre actividades de tem
po livre e praticas televisivas (Pinto, 2000). De acordo com os
dados apurados pelo autor, apesar de aquele grupo de crianc;:as
nao ser o que mais tempo dedicava a televisao, essa actividade
"polissemica e multifacetada" representava, para as crianc;:as da
sua amostra, a vcrtente do quotidiano com a qual mais ocupavam
o seu tempo acordado (ressalvando, em perfodo de aulas, as acti
vidades lectivas). Tres horas nos dias de aulas e quatro ao fim de
semana, era este o tempo medio que o grupo dedicava ao peque
no ecra. Apesar da importancia de tais numeros, o autor chama a
atenc;:ao para o facto de estes nada dizerem "com que intensidade
e com que grau de atenc;:ao as crianc;:as seguiram o que se passava
no pequeno ecra. Isto e, nao nos permitem compreender as ra
zoes, os modos c os contextos" (Pinto, 2001, p. 124). Uma outra
conclusao apurada pelo autor diz respeito ao papel da TV como
companhia e a sua coexistencia com outras actividades, scndo 0
o lugar que a TV ocupa na vida quotidiana "sintoma e resultado
de rotinas sociais e de estilos de vida e, em muitos casos, de gran
des vazios sociais" (id., p. 125), concluindo o autor que "muita
da TV consumida resulta nao de uma procura mas da ausencia de
alternativas, em termos de espac;:os, de tempos e de modos" (ib.).

Os resultados do estudo nilo se esgotam, naturalmente, poraqui. Mais do quc dar conta dos resultados apurados, interessanos registar as orientac;:oes te6ricas e metodol6gicas seguidas e
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p(iblico critico e criativo, com um relacionamento a_ctivo .com os
textos televisivos. Tai como outros autores que ev1denc1aram a 
capacidade dos mais novas para "glocal izar" os co�te(1dos dos
programas televisivos que !hes sao dirigidos ( cf. Pereira'. 2007a), 
Ema Leitao encontrou naquelas criarn;;as "uma capac1dade de 
adaptar produtos globais, pelo recurse a referencias aos seus con
textos sociais e culturais" (p. 236). Dessa parte do seu trabalho 
flea tambem a mensagem da importancia de se dar o salto da 
mera idealiza9ao dos p(1blicos infantis para o seu conhecimen
to aprofundado, no senticlo de se melhorar a comunicac,;ao entre 
criadores, produtores, programadores e p(1blicos. 

Para enquadrar essa analise, a autora fez uma abordagem 
ao texto animado como comunicac,;ao. Buscando um modelo que 
lhe permita analisar a produ9ao dos programas de animac,;ao, o 
programa enquanto texto e os publicos que o recebem, a au�ora 
recorre aos estudos da comunicac,;ao, em particular aos contnbu
tos da semi6tica, para sustentar o modelo de analise a que recor
reu. Nesse seu trabalho, Ema Leitao faz ainda uma importante 
abordagem aos filmes de animac,;ao para crian9as, analis�n�o �s
influencias do processo de globaliza9ao na produ9ao e d1stnb�H
c;ao da animac,;ao para os p(1blicos infantis, reflectindo sabre a 111-
fluencia desse fen6meno nas questoes de identidade. Defendenclo 
a ideia de que a globaliza9ao "nao e simplesmente uma forma 
de imperialismo cultural", mas "um meio para a circula9ao �e 
mt'.lltiplos discursos culturais numa escala mundial desde que seJa 
respeitada a diversidade dos conte(1dos" (id., p. 125), a autora 
conclui, no entanto, que 
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os contei'1dos sao determinados nao por um conhecimen
to aprofundado dos p(1blicos, mas par conhecim:nt�s 
tecnicos e artisticos e pela necessidade de sobrev1vencia 
110 rnercado global. A televisao transnacional resulta de 
um mercado dominado por grandes grupos multina�i�
nais capazes de ofertas relativamente baratas que ongi-

nam a diminui9ao do investimento na produ9ao nacional 
e condicionam as preferencias dos p(1blicos (id., p. 238). 

Conjuntamente com a analise dos programas de anima9ao 
seleccionados, a autora explora o conceito de "especificidade 
cultural", e a forma corno emerge nos desenhos animados ana
lisados, concluindo que "a especificidade cultural da anima9ao 
da televisao esta condicionada pela considera9ao dos potenciais 
compradores e pelo conhecimento profissional da economia 
especifica do mercado, nao resultando necessariamente de um 
profundo conhecimento do p(1blico-alvo" (p. 191 ). Ema Leitao 
conclui ainda que as varias constru96es da infancia presentes nos 
programas de anima9ao se caracterizam mais pelas semelhanc,;as 
do que pelas diferen9as. Como refere a autora: "mais do que a 
diferen9a, e a semelhan9a o aspecto marcante da forma coma os 
criativos da anima9ao constroem os p(1blicos infantis" (p. 191 ). 
Face a esse cenario, a investigadora levanta uma importante 
questao: "havera, entao, uma irnpossibilidade da prevalencia da 
especificidade cultural no mercado global?" (p. 192) Ap6s a ana
lise dos programas referidos, a autora afirma que "mesmo num 
contexto de globaliza9ao e possivel conferir um certo grau de 
especificidade a um desenho animado, adaptando a linguagem ao 
contexto sociocultural de recep9ao". Essa adapta9ao ao contexto 
cultural local pode ser conseguida, coma se sugere num estudo 
sobre a televisao para crian9as em Portugal (Pereira, 2007), atra
ves, por exemplo, de uma dobragem de qualidade, que se preocu-
pe em introduzir no programa em causa as marcas da cultura do 
pafs em que o rnesmo vai ser exibido. 

Neste quadro, importara real9ar que Pinto (2000) e Lei
tao (2008) apresentam tambern urna interessante reflexao acerca 
<las constru96es da infancia baseando-se, para tal, em abordagens 
te6ricas de referencia, norneadamente a sociologia da infancia. 
Os autores debru9arn-se, em particular, sobre a constru9ao dos 
p(1blicos infantis reconhecendo, com base nas perspectivas de 
autores de reconhecido merito, coma David Buckingham ( 1999, 
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d . ·te cla 1 ·11Vestigadora Dominique Pasquier ( l 995). Na tu o pot pa1 ' 
. . d t . I laterra East Enders foi tambem um sucesso telev1s1vo .en t,o ng ' , ' 

1 ·d 'bida na televisao inglesa durante va-desse genero, tenc o s1 o ex1 
. A , .· c-1. estuclada do ponto de vista da sua recepc;;ao nos a nos. set ie io 

E d Pelo investigaclor ingles David Buckingham ( 19_87). Nos s
i
t a

98
o

0
s

. - ·d t'fi ou Ja nos anos Unidos da America, a invest1ga9ao I en 11c , , 
. . 

' 
um pt1blico juvenil emergente para esse genero de

. 
p1og1an�as,

t - que mot1vou 111u1tas tendo sido precisamente essa consta a9ao 
das pesqu1sas tea iza as. . . 1 · d A referencia a esses dados pi etencle 

t. de programa que se destacou nos anosmostrar que esse ipo , 
. d mais recentes na televisao general ista portuguesa, apt e
.
se�tan o 

, . d d'' ·a por parte do pt'.iblico 111a1sJovem, elevaclos 111d1ces e au ienc1, 
. tem uma tradi9ao mais longa noutros paises e d�sde sem�1e ge-

- t , ossiveis repercussoes nas atttucles, rou preocupa9oes quan o as p 
. . comportarnentos e estilos de vida dos ma1s Jovens.

. d , ··o o qt1e parece de facto novo e sem piece en-Neste cena11 , 
. . tes e a  fonna como esses programas invad1ram �s �relhas de pto-

. . .· dos portugueses, o s1gn1ficado de quegrama9ao dos cana1s pt iva 
. , . . cl se tern revestido em termos de sucesso de aud1encias, o t� o

como saltaram dos ecras para varios tipos de pro,duto� e
d
: S�

1
�1

:como a Floribe/la, particularmente, �e tornou a �ncoia 
a alavanca para a subida das audiencias da esta9ao. 

. t Esses aspectos suscitaram reflexao e debate poiqt'.a� o 
fi ura ao do discurso telev1s1vocontribuiram para uma nova con g 9, 

. . , . . . .· dos e desencadearam cl1ferentes esttategiasdos clo1s cana1s p1 iva 
, . ferta- clas grelhas abrinclo novas tendenc1as na o na concep9ao · ' 

· cl · f do natelevisiva. Ate aquele momento nao se tinha
, 
am a ass1s l , 

._fenomeno de contami televisao generalista portuguesa, a esse 
c1· .· na9ao e I . 1 programa 111-- cl tocla a programa9ao de um cana pm un 

gido ao pt:'iblico mais jovem. 

. 
I d'f; iayoes e nas nos corredores da universidade, lu�ar de confidenc1as e c e ' an , 

casas das personagens, lugar de mt11111dacle. 
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Sao precisamente esses resultaclos de audiencia que levaram a estar;:ao a explorar ta! programa ate a exaustao. Sem outroprograma que !he proporcionasse aqueles indices de audiencia, esem outra estrategia programatica para a recuperac;;ao anunciadaem setembro de 2005 por Francisco Penim quando chegou a licleran9a do canal, a SIC fez girar toda a sua grelha de programac;;aoa volta daquela novela. Para alem cfas quatro horas de emissaocliaria (manha, fim de tarde e noite), F!oribella perpassou toda agrelha ao entrar no progranrn cla manha Fatima, ao ter um espa90reservado no programa da tarde Contacto e ao entrar no Joma/da Noite como se fosse um contet'.rdo informativo, aproveitando,· desta forma, a sua pro11109ao indirecta. A novela acabou por seassumir como o "macrodiscurso" da estar;:ao de Carnaxide. Apesar de ter sido um programa predominantemente dirigido ao pt'.rblico mais novo, Floribel/a acabou por ser um produto etariamente transversal, conquistando a atenr;:ao de crianr;:as eadultos. Em todo o caso, o seu sucesso deveu-se, sobretudo, aos mais novos, ao poder que detem sobre o telecomando e a suacapacidade de influenciar e de conclicionar o consumo televisivodos seus familiares, que acabam por ceder aos seus interesses edesejos. Conhecenclo esse pocler e essa capacidade de influencia,os programadores, sob a capa de um discurso infantil e simultaneamente familiar, procuraram aproveitar ao maximo o sucessodo mo men to ( e o mo men to de sucesso) introduzincfo o programana grelha em varios momentos do dia, contaminando, desta forma, toda a progra1nar;:ao com Floribella. Essa estrategia poucocriativa de conquistar audiencias acabou, naturalmente, por criar uma saturar;:ao no pt'rblico. Esta e a consequencia do programarem funr;:ao do interesse momentaneo do pt'.1blico, do que "esta aclar" em termos de audiencia e da ausencia clara de uma politicaconsistente de programar;:ao. 
A questao principal nao e que a televisao emita esse tipode programas, mas sim que fa9a girar toda a sua programac;;ao asua vof ta. A questao e que a televisao fale apenas atraves de uma
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. . essa voz seJ·a a expressao dominante nao s6voz pers,stente e que c 

. A 
• 

da grelha geral de programac,:ao como da oferta para� rnf�nc'.a.
No entanto, embora aquela voz tenha ofuscado os outtos p1og1:-
111as que constituirarn a oferta televisivayara �s cnanc,:as, esta nao. mes1110 na SIC as novelas Jt1ve111s. se resurn,u, ' 

· - ·d Atendendo ao papel, ainda central, da telev,sao na VI a 
.· sabendo-se que esse rneio assume uma ,rnpor-das c, ianc,:as e 

.· . tante func,:ao de conhecimento do mundo - e que o1 1enta e 
_
111-

ft . se co11l1ece bern como as forrnas de conhece1 -,uenc,a o que , 
parece-nos fundarnental que as crianc,:as encont'.·ern no pequeno 
ecra urna programac,:ao diversificada que, �s enr1que,c,:a do ponto 

. I . I c iltural e ate estet1co. Mas e tgualmentede vista pessoa , soc,a , t 
. . importante que elas sejam sensibilizaclas e mot1va�a� pa,a �e-

rem diferentes gene, os . , 
. de programas e para encont1 ai em out, as 

. ,. . da televisao mas tarnbern dentro da mesma, alternat,vas, 101 a , 
A 

• 

Nos t'iltimos anos, as crianc,:as portuguesas tern estado n�u1to (de-.. I ) fi cl s ,10 genero telenovela, ern particular em rnasiaclo, ta vez xa a 
, . , 

Morangos com A(:1tcm·. A manter-se esse cenano, sera_que pocl�
rernos estar, no futuro pr6xirno, usanclo uma expressao de �etl 
P t (1985) Perante J·ovens que "nao sabem de que se t 1em os man , 

- · d nern por que cleixaram de pensar"? Talvez a questao se�a 
. 
ema-

. , · · sta ta I como as 1de1as de siado determin1sta, ate mesrno pess11�1 � , . . Postman acerca dos meios de comumcac,:ao. Porem, o obJ�ct1vo , . . . ft a-o sobre esse tipo de fen6menos. Fot este, e fomentai a I e ex 
alias, o prop6sito de estuclos que se reali_zararn em torno das duas
novelas e que sao mencionados de segu,cta. 

. . . 0 sucesso alcanc,:ado pelas telenovelas Juven,� tr�nsf?t
mou-as nurn fen6rneno televisivo mas tambem social, Jt1st1fi
cando a atenc,:ao e estudo por parte de varios i11vest1g�clores que 
procuraram analisar o fen6meno e conl�ec_er os rnot,vos de tal 
sucesso bem como as motivac,:oes dos publicos. 

, . 
Em Portugal a atenc,:ao acadernica a esse fenome1�0 JU-' 

A • A nb1to de ·1 t s1·do pontual e surge, com frequenc,a, no a, . ve111 em 
cl t dts-clesenvol vi rnento de trabalhos acadernicos, nomea amen e, 

sertac,:oes de rnestrado. 
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Em 2006 foi desenvolvido, no ambito do Observat6riode Comunicac,:ao (Cardoso e Cheta, 2006), o estudo intitulado"Estrategias de Sucesso na Ficc,:ao TV Nacional: Estudo de Casodas Telenovelas Juvenis", sob a coordenac;ao cientifica de G.Cardoso e conduc;ao de Rita Cheta. Trata-se de um estudo decaso em que se analisa comparativamente as duas telenovelasjuvenis - Floribe!la e Morangos com Aprcar. No contexto dastransformac;oes no campo da ficc;ao televisiva nacional, os autores procuraram responder as seguintes questoes: "qual e a explicac;ao possivel para o sucesso de audiencias das telenovelasjuvenis portuguesas? E como se pode aferir/avaliar esse sucesso?" (Cardoso e Cheta, 2006, p. I). As hip6teses de respostaforam ensaiadas a partir dos factores potenciadores do sucessoentre os quais, como referem os autores, "as exaustivamenteestudadas estrategias de programac;ao sao apenas uma entrevarias dimensoes significativas". (ib.). No Relat6rio de Pesquisaargumenta-se que, alem dessas estrategias, o recurso aos factores de medialidade, de protointeractividade e de hibridizac;ao doformato telenovela contribui para o sucesso das duas telenovelasjuvenis portuguesas em emissao televisiva. Ou seja, o sucesso,entendido como "noc;ao multidimensional", tem de ser avaliado apartir do impacto e penetrac,:ao televisivos, da hibridez da formu-la, da exportabilidade e importabilidade mediatica e do caracterde obra ficcional aberta. Cada uma dessas quatro dimensoes ecomentada em diferentes secc;oes do Relat6rio de Investigac,:ao,em que os autores mostram e analisam aspectos como o perfilde audiencias, investimento publicitario, gestao da programac;ao,genero, estetica e linguagem grafica, merchandising, traject6riasda telenovela fora da televisao e estrategias de interactividadeentre produc;ao e recepc;ao. 
A esse prop6sito, os investigadores reflectem sobre "comose produz a sintonia entre produtores/telepectadores ou produc;ao/recepc,:ao" recorrendo a Hamburguer (2005, p. 60-61, apudCardoso e Cheta, 2006, p. 44) para explicar que 
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desagrado pclo nt'1mero de repeti9oes que enchem as grelhas da 

programa9ao. , . 
As figuras abaixo aprcsentadas mostram as caractensttcas

apontadas pelas criat1yas para caracterizar um programa de boa e

de ma qualidade. 

Caracteristicas de um programa de qualicladc para as crian�as

Romance Humor Comprecnsiio 
Acc;iio 

. ser engrac;ado - scr facil de
. scr excitante . scr romantico 

comprecndcr
. ser sobre amor . ter muitas piadas

. tcr aventura 

- tcr bons - fazer rir

personagcns

Entrctcnimcnto lntcrcssantc Rcalismo 

- divcrtir . scr romant ico . sobrc crianc;as

- distrair - sobre amor . mostrar crianc;as

. passar o tempo - tcr bons _ mostrar actividadcs

personagens que as crianc;as 

podcm fazer 

Caractcdsticas de um programa de ma qualicladc para as crianc;as

Violcnto Infanlil 
Assustador 

. mostrar a prisao . mostrar mortes - COlllCtldOS que

. mostrar sanguc infantilizam
- tcr tiros

_ personagens adultas
. tcr ladroes

. ter cenas assustadoras
com comportamentos

c atitudcs infantis

· · tade para falar dos
As criarn;:as mostraram-se mats a von . 

� hes 
l)rogramas que gostam do que sabre os programas qu� nao

.fi
l 

. 
· I 'b · em tdentt cat 

agradam. Consequentemente, foram mats ,a e1s 
d 

as caracteristicas do que consideram ser um b�m programa o

que os ingredientes de um programa de ma qualtdade. 
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Ao contrario das ideias que circulam em alguns discursos 
pttblicos, as crian9as demonslraram uma forte repulsa por con
tet'tdos violentos c agressivos, mesmo do ponto de vista estetico e 
visual. Um dado interessante recolhido foi o facto de tambem nao 
apreciarern programas que infantilizam as situa9oes e as persona
gens, chegando a considerar ridiculos alguns programas que !hes 
sao dirigidos. 0 ingrediente mais saliente nos programas que ca
racterizam corno sendo de qualidade e, sem dt'tvida, o humor, sen
do este, afinal, uma forma de expressao intrinseca ao ser humano. 

Elementos para uma agenda de investiga�ao 

De acordo com os dados de audiencia fornecidos pela 

Marktest A11di111etria, durante o primeiro semestre de 2009, cada 

portugues viu, em media, por dia, cerca de 3h30 de TV e o seg
mento mais nova ( 4-14 anos) viu aproximadamente menos de 
37 minulos (ou seja, 2h53 diarias, um aumenlo de 2,4% relati
vamente ao semestre hom61ogo do ano transacto). Esses dados 
sao um primeiro indicador de que as crian9as continuam a ver 
televisao, a par de outras actividades. A investiga9ao que se tern 
desenvolvido sabre esse t6pico tern tambem fornecido alguns 
dados que confirrnam a importancia que a televisao continua a 

ter na vida quotidiana dos mais novas, no seu processo de so
cializa9ao e na forma como encaram e conhecem o mundo. E 
certo que a sua rela9ao com este meio de comunica9ao se tem 
vindo a alterar por for9a da presens;a de novas media (Internet, 
videojogos, por exemplo) e das novas plataformas de difusao te
levisiva . Essa nova realidade nao pode ficar esquecida no estudo 
da rela9ao das criatwas com a televisao nem tao pouco na analise 
da programa9ao que os diferentes canais, terrestres ou por cabo, 
oferecem especificamente para esse pt'tblico. 

Nestas notas finais, para alem de pretendermos enfatizar 
a importancia de se considerar, nos estudos sabre as crians;as e 
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