






























que um telespectador incorpora de seu e da sua circunstancia na sua rela�ao 
com o ecra depende em grande medida dos recursos simb6licos que possui. A 
formai;iio de utilizadores dos meios de comunicai;iio com capacidade de anali
sar criticamente a oferta, de tomar decis6es esclarecidas face a essa oferta e de 
exercer os seus deveres e direitos de cidadania (como por exemplo o direito de 
resposta, de rectifica�ao, de sugest8o, etc.) constitui um terreno em que as ins
tituii;6es educativas podem desempenhar um papel relevante e, em certa medi
da, insubstituivel. E vasto o campo de aci;iio que aqui se abre, tanto do ponto 
de vista da forma�ao para um consumo critico, como mesmo do ponto de vista 
da pr6pria produ�ao, com not6rias repercuss6es na rela�ao das pessoas com 
os media e, em particular, com a 1V. Se as institui�Oes educativas em geral - e 
nao apenas as escolares - podem intervir activamente naquilo que tern sido 
designado por literacia mediatica, educai;iio para os media ou educai;iio para a 
comunica�ao, as universidades e outras instituir;Oes de ensino superior podem 
realizar um acrescido e decisivo papel ao nivel da produi;iio de conhecimento, 
do experimentalismo e da criai;iio audiovisual e multimedia. 

4.5. Outras modalidades de interven,iio - Niio se pode esquecer que os media 
constituem, tambem eles, uma agenda e uma expressao da cidadania, pelo que 
uma estrategia de maior participai;iio dos cidadiios face a eles e, em especial 
face it televisiio, designadamente a ptiblica, niio pode deles prescindir. A criai;iio 
da figura do provedor do telespectador, que alguns canais, no estrangeiro, se
guiram23, constitui pelo menos uma porta de dialogo entre os telespectadores e 
as empresas. A exemplo da ja consolidada experiencia no ambito da imprensa, 
cabe-lhe uma tarefa de acolhimento, de intermediai;iio e de ligai;ao entre o ca
nal e o seu publico. No quadro de um operador de servii;o ptiblico justifica-se, 
por maioria de raziio, a criai;iio desta funi;iio. Por outro ]ado, a cobertura dos 
assuntos comunicacionais e mediciticos por parte dos meios de comunica�ao 
social que, no caso portugues, adquiriu significado e expressiio a partir da 
segunda metade dos anos 90, constitui um contributo que muito pode ajudar 
os cidadiios a compreender melhor a problematica da oferta dos media e os as
pectos mais salientes que se colocam a montante e a jusante dessa oferta. Neste 
sentido, seria importante que o mundo da TV se tornasse matfaia de tratamen
to nos varios canais, mas em particular no quadro do servii;o publico. Ajudar as 
pessoas a perceber o que esta para la e para ca do pequeno ecra, o que se passa 
nos bastidores dos programas ou dos servi�os noticiosos, os constrangimentos 

23 E o caso das televisOes pU.blicas francesa e sufi;a de expressiio franc6fona. Neste Ultimo caso funciona ainda uma 
Autoridade Independente de Aprecia�ao de Queixas relativas a Radiotelevisiio, queixas que podem ser colectivas, 
quando formuladas por pelo menos vinte cidadii.os, ou individuais (cf. http://www.ubi.admin.ch/flindex.htm). Por 
sua vez, o Conselho do Audiovisual da Catalunha constituiu em Dezembro de 2001 o F6rum dos Cidadiios Utili
zadores do Audiovisual, constituido por associai;Oes de diversa natureza, instituii;:Oes educativas e culturais, com o 
objectivo de estudar medidas que promovam a qualidade dos conte\J.dos e o born uso dos media. Alem de que, no 
iimbito do mesmo Conselho, funciona tambem a Oficina de Defesa da Audiencia para receber reclamai;:Oes indtvi
duais ou colectivas relativas ao contelldo da programa�iio e da publicidade (cf. http://www.audiovisualcat.net/). 
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