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Prefacio 

POR UMA DEMOCRACIA A VIR. 
A TELEVISAO DE SERvu;:o PUBLICO 
E A SOCIEDADE CIVIL. 

Sabemos coma a melancolia diz bem o espirito deste tempo. Agora que o 
real estd em falta e que a nossa epoca agoniza em sofrimento de finalidade, 
vemos o imagindrio trdgico poisar sabre n6s e habitar-nos, qua/ coruja de 
Minerva levantando voo ao entardecer. 

A melancolia ea afec9iio que melhor caracteriza a idade do trdgico, e 
esta mais niio e do que a crise da modernidade. A sociedade de comunicariio 
generalizada que e a nossa, sociedade medidtica, onde a televisiio reina de 
um modo indisputado, revela a crise do moderno, o que quer dizer, a crise da 
esperan9a. Sem exigencia etico-politica, pouco /he importando o corpo que ha 
que dar ii comunidade, o nosso ideal democrdtico ganhou, na era medidtica, 
um estatuto politico, estetico, e satisfaz-se em melancolia. 

E todavia, quando Max Weber explicou a dessacraliza9iio moderna pelo 
surgimento do Estado burocrdtico, da economia de mercado e da tecnociencia, 
talvez niio fosse ainda imagindvel a dimensiio da derrota da raziio triunfante. 
A modernidade dessacralizava a raziio secu/arizando-a, mas ao perder o 
cardcter de princ{pio universal e intemporal, e ao adquirir uma dimensiio 
hist6rica culturalmente determinada, que a confinava ii idade da tecnica, 
a raziio deixava, entretanto, de ser olhada coma o que salva e passava a 
constituir uma ameara aos pr6prios valores humanos. 
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Sabemo-lo hoje, o Estado burocrd.tico abra9a-nos coma s6 um urso nos 
pode abra9ar, quebrando, na razao monol6gica do controle, nao apenas a ideia 
de um sujeito singular e livre, mas tambem o sentido das suas prd.ticas. 
Curioso destino este, o do nosso ideal democrd.tico. Fundado no contrato 
livremente consentido, que um Estado de direito corporiza, e permitindo o 
sonho de uma sociedade governada em name do hem, do justo e do verdadeiro, 
vemo-lo agonizar agora de aborrecimento num quotidiano higienizado e 
atolado no indiferentismo e absentismo politicos. 

Par sua vez o mercado, com a regra da competi9ao total; fala-nos de um 
mundo raso, um mundo de troca total, sujeito ao principio da moeda, que e o 
equivalente geral de toda a mercadoria, hens, corpos e almas. 

Jd a tecnociencia, vemo-la constituir-se coma uma realidade separada. 
Ela nao se cinge mais a simples instrumentalidade. Investe agora a pr6pria 
natureza e substitui-se a escatologia, coma se das suas realiza9oes protesicas 
e cl6nicas (pr6teses de silicone, implantes de cabelo, implantes electr6nicos 
no cerebra para realizar up grades de inteligencia,-fmplantes de embrioes 
clonados para apurar a ra(:a humana) pudessemos esperar a supera9ao da 
nossa insuficiencia e a destrui9ao da morte. 

Esgazeada entretanto pela ideia da competi9ao total, a Cidade domestica 
a aventura humana, deixando-se embarcar em viagens tranquilas e sem risco 
ao reino da evasao, do exotismo e do fantdstico, viagens essas que as tecno
logias e os media lhe prodigam em fartos borbotoes, e vive anestesiada, 
sem nenhuma especie de compromisso com a epoca e com as ideias que 
a motivam. 

A televisao inscreve-se neste processo de dessacraliza9ao moderna, que se 
desloca do paradigma da palavra para o paradigma da visao, par injec9ao e 
mobiliza9ao tecnol6gicas. Realizando-se coma comunica9ao, consumo e lazer, 
a televisao e hoje uma realidade abismada pelo fantasma da transparencia 
comunicacional, deleitando-nos, mais do que qualquer outro medium, numa 
calda de emo96es, que traveste de uma euforia puxada a manivela a aventura 
humana. 

Reverberante de luz, a televisao realiza a nossa modernidade coma racio
nalidade tecnol6gica e coma experiencia estetica. Ou seja, a televisao nao s6 
nos inebria num pluralismo de jogos e simulacros, coma, por outro lado, 
chafurda sem esperan9a num quotidiano transformado na presa fd.cil de uma 
transcri9ao ruidosa e incessante, que o nega enquanto quotidiano em que 
arriscamos a pele. 
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Falando especificamente da televisao publica, i! passive/ dizer que desde 
sempre ela foi entre nos uma realidade de cardcter estatal, que serviu todos os 
governos, sem que a/guma vez tivesse servido publico a/gum. E hoje, a/em de 
estatal, a televisao publica i! uma realidade mercantil, porque mercantis sao 
todas as televisoes privadas, cujo mode/a ela tern reproduzido. 

O servir;:o publico de te/evisao nao pode, todavia, confinar-se nunca a um 
v{nculo estatal, que significaria sempre uma obediencia governamental. Deve, 
sim, falar uma voz civil, o que nao quer dizer que venha a constituir-se coma 
uma Babel de tempos de antena. Par voz civil entendo uma polifonia de vozes, 
as vozes de todos as publicos a que o servir;:o publico se destina. E que a socie
dade civil estd nos publicos, nessa polifonia organizada de vozes livres. Sendo 
nossa condir;:ao moderna termos um Estado que burocratiza e contra/a, 
termos tambem um mercado que nos impoe a tirania do sucesso, sendo todo o 
sucesso ganhar audiencia, e fazendo ainda parte da nossa condir;:ao moderna 
sermos investidos pela tecnociencia que esteticiza o mundo e nos anestesia, a 
sociedade civil, uma sociedade de homens livres, nao pode deixar de intervir 
sabre o melhor rumo a dar ao pensamento e ao exerdcio de um servir;:o publico 
de televisao. 

A sociedade civil funda-se no amor pela /iberdade, pois apenas os actos 
/ivres podem demonstrar a sua existencia. Sera entao um acto de liberdade 
cfvica, par exemp/o, aceitar pagar uma taxa que assegure a estabilidade finan
ceira da televisao publica. Essa i!, a/ids, uma condir;:ao necessdria, embora nao 
suficiente, a um servir;:o publico de te/evisao. Como garantir de outro modo a 
sua independencia po/£tica diante dos governos e a qualidade da sua progra
mar;:ao no meio da impiedosa selva da concorrencia entre anunciantes? 
E tambi!m um acto de /iberdade cfvica fiscalizar o servir;:o publico prestado. 
Fiscalizar e assegurar qualidade. E nao serd menor acto de liberdade dvica 
participar na produr;:ao de conteudos. Aas criadores, promotores e divul
gadores cu/turais, as Universidades, designadamente aquelas que formam 
profissionais dos media, as instituir;:oes educativas, cientificas, artisticas e 
cu/turais, devem ser garantidas efectivas condir;:oes de acesso as grelhas de 
programar;:ao, par exemplo atravi!s de um concurso permanente de ideias 
de programas. 

A ideia de servir;:o publico deverd sempre saber contrapor a melanco/ia, a 
essa sereia esti!tica que se satisfaz em euforia libidinal e ret6rica e em simu
lacro diletante e descomprometido, o criteria etico do desassossego critico, que 
far;:a acto da responsabilidade que temos pelo nosso estado e pelo estado 
do mundo. E um facto, vejo a televisao de servir;:o publico coma um lugar de 
liberdade irrestrita, coma o lugar de uma democracia a vir. Acima de tudo, a 
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televisiio de servi90 publico encarna para mim um principio de resistencia 
critic a face a mediocridade audiovisual, uma forra de dissidencia diante de 
todas as tutelas, politicas, ideol6gicas e mercantis, e uma chancela de criativi
dade que assegure as possibilidades da (a)ventura humana. 

Insisto neste ultimo aspecto, cabe a televisiio de serviro publico, coma 
finalidade ultima, a salvaguarda das possibilidades da ( a)ventura humana, 
quer para o todo nacional, quer para a diversidade dos seus publicos, uma 
diversidade que e etdria, territorial, etnica e s6c~o-cultural, e que e feita 
tambem de muitas margens e mesmo de oculta96es. Uma televisiio de serviro 
publico deve saber colocar-se sempre no horizonte de uma c.omunidade parti
lhada, reclamando-se da humanidade do outro, seja ele a crian9a, o jovem ou o 
idoso, o cidadiio excluido ou o hem sucedido, o cidadiio iletrado e o iliterato ou 
o erudito, o cidadiio marginalizado e desqualificado ou o cidadiio realizado. 

Se alguma promessa pode realizar um serviro publico de televisiio 
serd exactamente essa, a de se colocar de rgiz,no horizonte de uma comuni
dade partilhada. 0 livro que diio a estampa OS investigadores do Projecto 
«Mediasc6pio», do Nucleo de Estudos de Comunica9iio e Sociedade da Univer
sidade do Minho, niio tem outro fio condutor. A proposta de Televisao e 
Cidadania consiste, sintetizando, em «fazer da vida social o centro de gravi
dade a partir do qual o servi90 publico e pensado, se estrutura e concretiza». 
Do que se trata neste livro e, com efeito, de associar OS cidadiios a pr6pria ideia 
de serviro publico de televisiio, desde a sua defini9iio politica, as formas que o 
concretizam e a avalia9iio do servi90 prestado. 

MOISES DE LEMOS MARTINS 

Director do Nucleo de Estudos de Comunica9ao e Sociedade 
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