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RESUMO: 0 objetivo do textoeestudardeforma comparativa a programaciio e a iden
tidade politico-insiitucional das emissoras de radio do poder legislativo brasileiro (Radio
Senado e RadioCamara), soba perspectiva da comunicadio poliiica em interface com a
cultura e a democracia. A hip6tese que orienta 0 estudo ede que, apesar de terem sido
criadas em 1998, essas emissoras siio herdeiras da iraduiio de radio educativo no Brasil,
projeto iniciado na decada de 1920. Conclui que tal heranca persiste, mas com uma nova
abordagem, cujofocoea educaciio para a democracia e a cidadania. Permanece, porem, 0

modelo tradicional decomunicaciio poliiica, baseado nopoder unilateral doEstado dedeci
dir 0 que 0 cidadiio devesaber e dequeforma a educaciio e a culturadevemser tratadas.

Este texto apresenta urn estudo comparativo entre as duas emissoras de radio
do poder legislativo brasileiro (Radio Senado e Radio Camara), com 0 objetivo
de analisar seu perfil e suas funcoes como veiculos publicos de inforrnacao. a
estudo tern como foco a prograrnacao dessas emissoras, a partir do mapeamento
dos principais generos e do espac;o a eles destinado. a artigo discute ainda quais
os parametres institucionais utilizados para a organizacao da grade de progra
macae. a eixo da analise deriva das seguintes questoes: (1) quais as funcoes de
uma emissora de radio no poder legislativo? (2) Quais os criterios institucionais
e politicos utilizados na organizacao da programacao radiof6nica? (3) Esses crite
rios favorecem a construcao de que tipo de identidade para essas emissoras?

Antes da analise da prograrnacao, apresentamos urn breve panorama histo
rico sobre os antecedentes dessas radios e suas implicacoes politicas e culturais.
Cabe acrescentar que as duas emissoras em exame devem ser analisadas aluz do
contexto historico-politico da redernocratizacao brasileira, cujo marco foi a Cons
tituicao Federal de 1988. Em termos de divulgacao institucional e politica, a dita
dura militar (1964-1985) constituiu urn imperio de inforrnacoes secretas, sigilosas
e confidenciais. Com a abertura politica e a redemocratizacao, 0 Pais passou a im
plementar gradualmente projetos para promover a transparencia e a visibilidade
politica. a poder legislativo tornou-se urn dos protagonistas desse processo, com
a institucionalizacao de urn aparato de divulgacao legislativa, 0 que inclui as duas
emissoras de radio aqui estudadas.
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Do ponto de vista metodol6gico, 0 estudo foi realizado com base em tres tee
nicas de pesquisa inter-relacionadas e complementares, formando uma triangu
lacao metodol6gica (Goldenberg 2001): pesquisa documental, entrevistas e analise
de conteudo. A pesquisa documental compreendeu 0 exame de documentos ins
titucionais, para a coleta de dados primaries, com objetivo de identificar 0 per
fil institucional de cada radio, sua politica editorial e as diretrizes que norteiam
a producao de conteudos, Nessa etapa, 0 prop6sito foi compilar as inforrnacoes
documentais necessarias para analisar os parametros politico-institucionais uti
lizados para a organizacao da programacao das duas emissoras legislativas. As
entrevistas complementam a pesquisa documental, pois consistiram na coleta de
inforrnacoes por meio de contatos pessoais diretos com 0 diretor de prograrnacao
de cada emissora sobre a organizacao burocratica, suas rotinas e dinamicas de
producao e os parametres que definem a geracao dos conteudos correlatos a cad a
genero.' As entrevistas foram realizadas em maio de 2010 por meio de contatos
telefonicos e visitas as instalacoes das duas emissoras. 0 objetivo principal foi
fornecer inforrnacoes para permitir conhecimento mais aprofundado dos pesqui
sadores sobre 0 objeto de estudo.

A tecnica de analise de conteudo consistiu especificamente na aplicacao da
analise categorial, urn dos elementos basicos da analise de conteudo (AC), de
forma quantitativa e descritiva, a fim de mapear a grade de prograrnacao e os
generos aos quais os conteudos difundidos se filiam. Para tanto, adotou-se 0 pro
tocolo metodol6gico proposto por Laurence Bardin (2002), segundo 0 qual a AC
permite uma descricao objetiva, sistematica e quantitativa do conteudo manifesto
das comunicacoes. A analise categorial consiste no trabalho de classificacao e
categorizacao com base na semantica dos conteudos, Trata-se, portanto, de urn
procedimento taxonomico, ou seja, de ordenamento e classificacao, conforme 0

teor da inforrnacao. A analise categorial foi aplicada, para a taxonomia dos gene
ros de prograrnacao das duas emissoras de radio, com base na classificacao rea
lizada por Barbosa Filho (2003), a saber: (1) jornalistico-informativo; (2) musical;
(3) cultural-educativo. Para fins de adequacao ao perfil das emissoras publicas
estudadas, acrescentamos a rubrica "institucional", a fim de incluir as transmis
s6es das sess6es do plenario e das comiss6es das duas casas legislativas, uma vez
que se trata de conteudos muito especificos, que nao se enquadram na categori
zacao convencional formulada com base na prograrnacao radiofonica comercial.
o detalhamento da analise sera apresentado no item 3, referente aanalise da pro
grarnacao das emissoras. Para isso, os pesquisadores gravaram a prograrnacao
semanal de cada uma para analise posterior. 0 periodo selecionado para gravac;ao
foi a ultima semana de fevereiro (22 a 28) de 2010.

o RADIO EM PERSPECTIVA POLITICA E CULTURAL NO BRASIL

No contexto politico brasileiro recente, mais precisamente com 0 cenario que
se desenhou a partir da dec ada de 1990, as instituicoes publicas redefiniram seus

1. as entrevistados serao identificados nos topicos que explorarn as inforrnacocs por eles fornecidas.
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sistemas de comunicacao, com a implantacao das chamadas midias dasfontes,' 0

que resultou na diversificacao dos veiculos, com emissoras de radio, TV, jornais
impressos e sites noticiosos. Diversos desses veiculos ja foram analisados por
pesquisadores brasileiros, mas este artigo trata especificamente das emissoras de
radio vinculadas ao poder legislativo: Radio Sen ado e Radio Camara (ver Barros,
Lemos e Bernardes 2008). Tal escolha se justifica pela importancia que 0 veiculo
radio exerceu na historia, na politica e na cultura da America Latina e do Brasil,
em particular, sendo reconhecido como 0 agente mais importante de formacao de
uma esfera publica politica e como difusor cultural, desde as primeiras decadas
do seculo XX, conforme analise de varies autores, tais como McCann (2004), Fe
rrareto (2001), Pimentel (2004),Williams (2001), Medistch e Zuculoto (2008). Com a
Internet e as tecnologias digitais, 0 radio revitalizou-se, como analisam Zuculoto
e Medistch (2008),alem de Lopez (2009),mas sem deixar de lado as suas caracte
risticas tradicionais.

As radios institucionais brasileiras surgiram desse processo de redefinicao e
revitalizacao do radio. Em certa medida nao e descabido afirmar que tais emisso
ras sao herdeiras da tradicao de radio educativo, sistema estrategico de difusao in
formacional e cultural utilizado pelo Estado brasileiro para transmitir e difundir
conteudos instrucionais a populacao, a partir da decada de 1930, como 0 governo
de Getulio Vargas. Tal sistema fazia parte do conjunto de medidas governamen
tais para institucionalizar as politicas culturais e de educacao a distancia. No caso
do governo Vargas, conforme analisam McCann (2004), Ortiz (1994) e Williams
(2001), 0 projeto de comunicacao radiofonica se insere no contexto de formacao
de uma industria cultural brasileira, fruto das influencias culturais de empreen
dimentos decorrentes do projeto de difusao ideologica e cultural conduzido pelos
Estados Unidos. Esse projeto, segundo Tota (2000), influenciou nao 0 so 0 cenario
nacional, mas a America Latina em seu contexto mais abrangente.

Sobre esse tema, Tota (2000)afirma que 0 radio no Brasil foi utilizado para fazer
propaganda cultural e ideologica da cultura estadunidense, a fim de conquistar
a simpatia da populacao brasileira. Esse fenomeno e considerado pelo autor urn
dos primeiros sintomas da globalizacao das comunicacoes, com 0 pacote cultural
ideologico favoravel aos Estados Unidos, na programacao radiofonica da epoca,
cujo periodo rna is marcante foi a decadade 1940. Urn desdobramento especifico
dessa adesao brasileira as ideias estadunidenses foram os sistemas educativos de
radio, conforme os estudos de Pimentel (2004), Fontecilla (1983), alem de Targino
e Barros (1992).

Na America Latina, a primeira escola radiofonica foi criada na Colombia, em
1947, com 0 apoio da Igreja Catolica, iniciativa que inspirou 0 Movimento Bra
sileiro de Educacao de Base (MEB), capitaneado pela Conferencia Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), no final da decada de 1950. Considerada a primeira ini
ciativa de radiodifusao educativa a service da educacao popular, seu objetivo

2. Trata-se de conceito formulado por Francisco Sant'Anna (2008),segundo 0 qual, as midiasdasfontes
consistem na iniciativa de instituicoes publicas difundirem inforrnacoes por veiculos pr6prios, sem a
interrncdiacao da midia privada, como e0 caso das radios legislativas.
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principal era a alfabetizacao de adultos, especialmente nas regioes Norte, Nor
deste e Centro-Oeste.

De forma rna is abrangente, 0 sistema de radio educativo criado no Brasil e
considerado herdeiro das experiencias em educacao a distancia implementadas
em nacoes da Europa, nos Estados Unidos e no Canada, nas primeiras decadas
do seculo xx (Targino e Barros 1992).Esses paises reuniram os recursos do radio
aos primeiros estudos por correspondencia, como apoio ainstrucao formal, espe
cialmente no que se refere aqualificacao profissional. Na decada de 1970, 0 radio
foi reconhecido pela Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao e a Cultura
(Unesco) como 0 veiculo de maior potencial para atingir a populacao em todos os
continentes, com a publicacao do celebre Relat6rio McBride, em 1978.3 Essa publi
cacao tornou-se referencia para estudiosos do assunto e tarnbem contribuiu para
a discussao sobre a funcao do radio como veiculo educativo e cultural.

o papel educativo que as emissoras institucionais cumprem na atualidade e
urn aspecto importante a ser ressaltado. Percebe-se que, ao enfatizar a informacao
sobre os poderes constitucionalmente estabelecidos e os programas culturais,
principalmente aqueles relacionados a rnanifestacoes da alta cultura e da cultura
popular brasileira, tais emissoras estao enquadradas num perfil educativo de pro
gramacao. Obviamente, houve uma transforrnacao do modelo educativo desde a
sua criacao,

Se antes a ideia de que os veiculos de comunicacao seriam substitutos da escola
ou auxiliariam a instituicao escolar a chegar nas populacoes sem acesso a edu
cacao formal -com os telecursos e programas explicitamente didaticos-s-, atual
mente 0 papel educativo dasemissoras de radio no Brasil conecta-se avisao de
formacao cidada, isto e,aeducacao para a cidadania (Macedo, Barros e Bernardes
2012). Incluidas neste rol estao as campanhas de utilidade publica realizadas pela
Radio Camara.' Os programas que explicam como funciona 0 poder legislativo ou
que mostram as discussoes nas comissoes ternaticas do Senado sao outros exem
plos. Percebe-se que ha uma adaptacao do carater educativo para temas politi
cos, nao exatamente relacionados aeducacao formal, mas complementares a ela.
Houve, portanto, urn direcionamento do carater educativo das emissoras para 0

aperfeicoarnento da cidadania, da participacao, da transparencia, isto e, de con
teudos e programas voltados para a acao politica.

o usodo radio pelo poder legislativo

Assim como no poder executivo, 0 poder legislativo iniciou seu projeto de co
municacao por meio do radio. Em 1952, as camaras municipais das cidades mais
desenvolvidas, como Sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, contratavam
radios locais para transmissao das sessoes legislativas. Contudo, a Camara dos

3. a relat6rio foi publicado no Brasil sob 0 titulo Um mundo e muitas vozes, em 1983, pel a editora da
Fundacao Cetulio Vargas, resultado do trabalho da Comissao Internacional para 0 Estudo da Comuni
cacao, coordenada por Sean McBride.

4. Em janeiro de 2010 estavam no ar nove campanhas, com quarenta e dois spots de trinta segundos
cada urn, mas, na Internet, as radios parceiras tinham adisposicao, pelo menos, trinta e urn campanhas
diferentes.
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Deputados e 0 Senado Federal so chegaram as radios dez anos rna is tarde, em
1962,apos a transferencia da capital federal do Rio de Janeiro para Brasilia. Nessa
epoca, 0 programa A Hora do Brasil passou a chamar-se A Vozdo Brasil) e a dividir
o tempo de transmissao diaria com os poderes legislativo e judiciario (Adghirni
2006). as micleos de radio do Senado e da Camara dos Deputados surgem com
as equipes responsaveis pela producao de A Voz do Brasil, que alimentava 400
(quatrocentas) emissoras em todo 0 pais. Em 1996, 0 entao presidente do Senado,
Jose Sarney, instituiu comissao para elaborar projeto de emissora de radio insti
tucional, operando em frequencia modulada (FM). Em janeiro de 199~ foi criada
a emissora do Senado, com 0 objetivo de transmitir as reunioes das comiss6es e
o audio do plenario durante as sess6es. A emissora passou a veicular tarnbem
outras acoes institucionais, como a atividade dos senadores e do presidente do
Senado.

Antes do surgimento da Radio Senado, aquela Casa disponibilizava uma serie
de atividades relacionadas a producao de audio, alem do noticiario diario para A
Voz do Brasil. Hoje, a Radio Senado e transmitida em FM (91,7 MHz) no Distrito
Federal e regiao do entorno do estado de Coias, num raio de 150 quilometors,
atingindo uma populacao de tres milhoes de habitantes. Entre as capitais brasilei
ras que recebem 0 sinal da emissora estao Fortaleza (CE), Natal (RN), Rio Branco
(AC) e Cuiaba (MT). Existe ainda a possibilidade de acessar a Radio Senado pela
Internet.

A partir de 2001, a programacao da Radio Senado foi incrementada por novos
programas e series culturais e de conteudo historico-educativo, Em 2002, a emis
sora criou a Radioagencia, que oferece todo 0 conteudo da veiculado pela Radio
Senado FM em seu site. as arquivos estao disponfveis para download gratuito. A
media de acesso mensal da pagina e de 82 mil.

A Radio Camara foi criada em 1999,dois anos apos 0 inicio das atividades da
Radio Senado FM. Ela opera em frequencia modulada no Distrito Federal (96,9
MHz), e e transmitida tarnbem pela Internet ou pelo satelite Brasilsat 1 (Santos
2005). Transmite as sess6es plenarias, veicula flashes ao vivo de reuni6es impor
tantes (como as comiss6es parlamentares de inquerito e 0 Conselho de Etica),6
series de reportagens e campanhas sobre temas ligados a cidadania, como di
reitos da crianca, violencia domestica, meio ambiente, alem dos radiojornais que
ocupam lugar fixo na grade semanal. A programacao musical privilegia a rruisica
brasileira. A producao do boletim diario da Camara dos Deputados para A Vozdo
Brasil tambern e de responsabilidade da emissora. a sinal atinge 0 Distrito Fede-

5. Trata-se do primeiro e mais importante programa de radio com 0 formato de divulgacao oficial
das atividades do poder executivo, com 0 objetivo de conquistar a simpatia da populacao para 0 gov
erno Vargas. Todas as emissoras de radio do pais, inclusive as privadas, eram obrigadas a transmitir 0

noticiario oficial, das 19 horas as 20 horas. Em 1962, 0 poder legislativo passou ocupar a segunda meia
hora do noticiario. Em 1971,0 nome foi alterado para Vozdo Brasil. Atualmente, a transmissao continua
sendo obrigat6ria, mas 0 tempo foi redistribuido, de modo que 0 poder executivo ocupa trinta minutos;
o legislativo, vinte; e 0 judiciario, dez.

6. As Comissoes Parlamentares de Inquerito (CPIs) tern como objetivo apurar deruincias de corrup
cao contra autoridades e dirigentes de instituicoes publicas, enquanto 0 Conselho de Etica apura dentin
cias de violacao de decoro parlamentar.
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ral e cidades pr6ximas, situadas nos estados de Coias e Minas Gerais, num raio
de ate 280 quilometros de distancia de Brasilia. Ja existem projetos de expansao
do sinal para Cuiaba (MT), Rio Branco (AC), Macapa (AP), Sao Luis (MA), Salva
dor (BA), [aboatao dos Guararapes (PE) e Montenegro (RS). Assim como a Radio
Senado, a Radio Camara oferece todo 0 conteudo para download pela Internet
gratuitamente, alern de campanhas e series educativas voltadas para a promocao
da cidadania.

As radios legislativas e a burocracia informational doparlamenio brasileiro:
Perspectivas te6ricas e politicas

As radios legislativas sao concebidas como parte do aparato burocratico de
divulgacao do parlamento.' 0 Senado e a Camara dos Deputados contam com
sistemas de midia, organizados separadamente, em quatro veiculos: teve, radio,
jornal e agencia de noticias online. A divulgacao das atividades legislativas e a
transmissao ao vivo das sess6es e debates sao prioridade. 0 objetivo e promover
a visibilidade politica das atividades do poder legislativo e a interacao com as de
mais instituicoes politicas e os cidadaos. 0 sistema de divulgacao do parlamento
brasileiro coaduna-se com a atual perspectiva dernocratica que valoriza a partici
pacao politica, a interatividade, a accountability e a responsividade.

Apesar do avanco de outras tecnologias e de novas midias, 0 radio se man
tern como veiculo de interacao legislativa com a sociedade brasileira. Assim, a
inforrnacao radiofonica e utilizada como estrategia para despertar a atencao e 0

interesse do cidadao sobre a atividade legislativa realizada no Parlamento, a es
trutura e as funcoes do poder legislativo, alem de nocoes basicas sobre processo
legislativo. A divulgacao das atividades do poder legislativo pode ser considerada
uma alternativa educativa, do ponto de vista politico, para tal fim.

Certamente existem questionamentos acerca da eficacia politica de tal estrate
gia, do ponto de vista do aumento na confianca e no interesse do cidadao. Nesse
sentido, cabe argumentar que a divulgacao em si nao pode produzir tal eficacia.
Apesar de positiva, a inforrnacao deve ser combinada com outras estrategias po
liticas, Como argumenta Miguel (2008, 251), 0 ceticismo em relacao ao funciona
mento das instituicoes da democracia eleitoral "e fruto de uma avaliacao realista
de seu funcionamento, ja que, por diversos motivos e a despeito do tributo ritual
a vontade soberana do povo, elas se mostram bastante impermeaveis a influencia
das pessoas comuns".

o raciocinio do autor citado aponta urn argumento 16gico que parece ainda
nao ter sido percebido pelas instituicoes legislativas: 0 problema nao e falta de
divulgacao, mas sensibilidade e permeabilidade a participacao social. Em sintese,
nao basta manter urn grandioso aparato burocratico de divulgacao legislativa, se
os partidos, os parlamentares, as liderancas internas e as pr6prias casas legisla
tivas se mantiverem imperrneaveis e refratarios as manifestacoes da sociedade
civil. A divulgacao cria a ilusao de uma democracia aberta e participativa, mas na

7. Para mais informacocs sobre 0 aparato burocratico de divulgacao do Parlarnento brasileiro, con
sultar Barros e Bernardes (2010).
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realidade, trata-se de uma estrutura fechada, uma democracia enclausurada em
suas decis6es (Entman 1989).

Apesar de sse cenario, existe urn esforco institucional permanente para justi
ficar a divulgacao de todas as atividades parlamentares, cujos argumentos serao
resumidos na sequencia.

Argumentos institucionaisafavor da dioulgaciio legislativa

Como aparato burocratico da estrutura administrativa do poder legislativo,
as radios legislativas realizam suas atividades de divulgacao com base em dois
argumentos institucionais: (1) a justificativa fundamentada no principio consti
tucional da publicidade; (2) a contraposicao a agenda negativa da midia privada
sobre 0 poder legislativo, os quais serao sucintamente descritos abaixo.

Ao institucionalizar urn sistema proprio de inforrnacao, 0 Senado Federal e a
Camara dos Deputados basearam-se no principio constitucional de que 0 cidadao
tern direito a publicidade dos atos, decis6es e demais atividades legislativas. Urn
principio constitucional integrante dos sistemas de governo representativos. A
publicidade em relacao as acoes de governo ja foi devidamente defendida por
autores renomados, inclusive Norberto Bobbio (2005, 28), segundo 0 qual a Repu
blica diferencia-se dos regimes autoritarios ou absolutistas exatamente porque ha
urn controle publico do poder e a livre formacao de uma opiniao publica. Francois
Guizot (2008, 173) explica as tres condicoes necessarias para 0 estabelecimento de
urn sistema representativo: divisao de poderes, eleicoes e publicidade. Para ele, a
publicidade e "a caracteristica mais essencial de urn governo representativo", pois
e nela que reside a ligacao entre a sociedade e seu governo.

o segundo argumento baseia-se na constatacao de que e dever da instituicao
complementar a atuacao da imprensa comercial na publicizacao das atividades
parlamentares, a fim de compensar as deficiencias da midia privada (Barros, Ber
nardes e Lemos 2008). De modo geral, justifica-se que a agenda, os criterios de
selecao, os valores-noticia, 0 enquadramento e a tematizacao dos jornalistas e das
empresas de midia contribuem para reforcar uma imagem negativa das casas le
gislativas. Tal discurso pressup6e uma visao dos jornalistas dos grandes veiculos
de midia -por si proprios e pelo publico- como os representantes da populacao
perante 0 Estado -mediadores do conflito- e "responsaveis pel a transparencia
da administracao publica e pela denuncia e vigilancia do poder politico" (AIde
2004, 178). Nessa perspectiva, a desinforrnacao do publico sobre 0 poder legisla
tivo comprometeria a legitimidade da representacao popular e do mandato par
lamentar. Afinal, a visibilidade e da natureza do poder, como destaca Thompson
(1995).

Tais comentarios encontram respaldo na analise de autores como Robert En
tman (1989) e David Beetham (2005). 0 primeiro acredita que 0 atual sistema de
midia nao encoraja a accountability, mas apenas a "ret6rica da moda" (Entman
1989, 20), uma vez que os atores politicos sao estimulados a agir de acordo com os
valores jornalisticos e nao para 0 alcance das politicas publicas necessarias, 0 jor
nalismo comercial nao consegue seguir as condicoes basicas para a accountability
dos governos. Para 0 autor, entre essas condicoes para 0 controle publico estao: a
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contextualizacao historica dos fatos relatados, a diversidade de perspectivas e as
conexoes explicitas entre os fatos e as autoridades responsaveis.

Beetham (2005) alerta que 0 jornalismo no modelo privado pode atrapalhar a
realizacao dos direitos individuais. A concentracao da propriedade dos veiculos
de comunicacao e urn dos problemas principais das atuais sociedades, segundo
ele. A ausencia de pluralismo nas visoes presentes na midia e a falta de infor
macae publica para os cidadaos sao obstaculos ao cumprimento do direito indivi
dual de liberdade de expressao (Beetham 2005, 38).Tais situacoes sao exacerbadas
em casos de monopolio ou oligopolio dos meios de comunicacao, sejam estatais
ou privados.

Em suma, as atividades de inforrnacao politica empreendidas pelos veiculos
institucionais do legislativo, em tese, pretendem suprir as deficiencies das midias
privadas. Assim, os sistemas de comunicacao mantidos pelo poder legislativo
contribuiriam para aumentar as opcoes de inforrnacoes relativas ao Parlamento
para 0 cidadao, Dessa forma, quem estiver interessado, nao depende inteiramente
da midia privada para se informar sobre 0 trabalho parlamentar.

Tal concepcao encontra respaldo em alguns estudos sobre os veiculos de co
municacao legislativos, os quais mostram que, em alguma medida, inforrnacoes
antes nao acessiveis ao cidadao hoje estao disponiveis, resultado da atuacao des
ses veiculos, Nessa visao, destaca-se a percepcao de que 0 funcionamento de tais
veiculos introduz modificacoes significativas no proprio processo de producao
legislativa (Cook 1989;Renault 2004;Santos 2005).Seja na maior presen<;a dos par
lamentares no plenario e nas reunioes de comissoes, seja no aumento do tempo
dos discursos, na quantidade de falas, na contratacao de mais profissionais de
imprensa, ou na simples preocupacao com 0 visual e com a oratoria adequada aos
meios eletronicos. Alem disso, alguns estudos tarnbem apontam que a cobertura
dos veiculos legislativos "quebrou 0 monopolio da midia comercial na definicao
da agenda publica" (Santos 2005,23) e levou para a casa dos cidadaos inforrnacoes
em tempo real e mais detalhadas sobre 0 funcionamento do Parlamento (Renault
2004, 132).8

Em relacao ao primeiro argumento apontado anteriormente -0 principio
constitucional da publicidade- e necessario ponderar que 0 mesmo foi trans
formado em mecanismo de visibilidade parlamentar para fins eleitorais, ou seja,
a publicidade originalmente entendida para servir apenas como prestacao de
contas -accountability- acabou sendo usada tambern como instrumento de pro
mocao politica, de divulgacao do parlamentar, de promocao de sua imagem e de
sua reputacao politica. Obviamente, a visibilidade individual do parlamentar e
essencial a luta politica, para que a sociedade civil possa ingressar na disputa
entre os argumentos e projetos de sociedade que ganham espa<;o na esfera publica
(Habermas 1997).

Sabe-se, como ressalta Gomes sobre a midia em geral, que ha uma constante
disputa entre os varies atores sociais -governo, oposicao, agentes do mercado,

8. Apesar do potencial dernocratico, outras analises ja apontam as dificuldades institucionais para
realizacao da comunicacao publica nos veiculos legislativos, tais como 0 modelo de gestae e 0 perfil da
prograrnacao (Jardim 2006).
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jornalismo economico e publico- para determinar as vers6es e a agenda da opi
niao publica (Gomes 2004, 134). Em outras palavras, os agentes politicos sempre
querem uma exposicao midiatica favoravel, Como lembra 0 autor, "querem apa
recer nos jornais, nas revistas, no radio e na televisao de modo que lhes renda 0

maximo de beneficios junto ao publico" (Gomes 2004, 155) e tambem querem que
seus adversaries tenham exposicao negativa.

No caso da divulgacao de atividades institucionais, e importante lembrar
ainda que 0 material divulgado econstituido das vers6es autorizadas, consenti
das ou consensuadas entre as partes envolvidas. 0 que e publicizado pelo aparato
burocratico das duas casas legislativas nao alcanca os bastidores, as negociacoes,
os acordos, as relacoes da politica que sao construidas longe dos microfones e das
cameras. Ha, portanto, uma divulgacao parcial, seletiva, definida sob 0 framing
construido no palco parlamentar. Entretanto, na politica, os bastidores sao tao
importantes quanta 0 palco, exatamente porque 0 discurso que vai a publico pode
ter sido orquestrado nos bastidores, ou seja, em determinadas situacoes pode ate
mesmo ocorrer que 0 mais importante fique invisivel no relato final sobre as de
cis6es.'Isso ocorre nao apenas por vontade deliberada dos agentes de divulgacao,
que podem decidir resguardar a publicidade para certas decis6es politicas, mas
tambem porque os agentes politicos escondem dos jornalistas as negociacoes que
antecedem as decisoes. Alem disso, os jornalistas evitam 0 uso das informacoes
de bastidores, geralmente sem fontes identificadas, como forma de protecao as
criticas feitas ao seu trabalho,?

Por outro lado, a politica que chega ao publico, especialmente pelos meios de
comunicacao e a "politica em cena", nao a politica de negociacoes entre os atores
(Gomes 2004, 115). Em outros termos, 0 discurso e 0 posicionamento publico do
ator politico sobre determinados temas sao tao essenciais no jogo politico con
ternporaneo quanta a negociacao entre os atores para a divisao do poder. Desse
modo, 0 fator "publicidade" sempre precisa ser considerado nos calculos das ne
gociacoes, envolvendo a visibilidade midiatica, dominante nas atuais sociedades,
o risco de exposicao negativa, a popularidade e a imagem publica dos atores po
liticos (Gomes 2004, 116).

Percebe-se que os veiculos do poder legislativo utilizam 0 principio constitu
cional da publicidade e tarnbem a contraposicao a midia comercial como forma de
ampliar e melhorar a imagem publica do Parlamento. Nesse ponto realizam uma
acao estrategica voltada para 0 fortalecimento da propria instituicao.

. Contrariando 0 discurso ideologico da imprensa liberal, tais veiculos reafir
mam seus principios jornalisticos, mesmo nao dispondo da autonomia adminis
trativa e financeira que, em principio, garantiria a credibilidade das inforrnacoes
prestadas. Segundo 0 discurso profissional do jornalismo, a midia legislativa es
taria impossibilitada de realizar a prestacao adequada de inforrnacoes ao publico
por nao dispor das condicoes economicas para 0 cumprimento do ideal normativo
da midia liberal. Em outras palavras, por nao estar organizada de forma empre-

9. A identificacao de fontes e 0 usa de citacoes como estrategia de objetividade ja foram devidamente
analisados por varies autores que tratam das rotinas produtivas jornalisticas. Para mais detalhes, ver
Alsina (1989);Tuchman (1993).
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sarial." Alem disso, tanto a Radio Camara como a Radio Sen ado atuam segundo
a perspectiva comunicacional dos emissores (Wolf 1995),ou seja, se portam como
agencias distribuidoras de inforrnacao. Em suma, as duas emissoras de radio em
questao atuam nos moldes tradicionais da midia massiva (urn emissor para mui
tos receptores ou fluxo de inforrnacao em urn s6 nivel),

ANALISE DO PERFIL DA PROGRAMA~AO

Antes da analise propriamente dita, apresentamos uma breve abordagem so
bre 0 conceito de genero utilizado na pesquisa e uma sucinta descricao sobre a
sistematica de organizacao da grade de prograrnacao das emissoras em exame.

Sobre os generos de programaciio analisados

Conforme ja foi explicado anteriormente, este estudo tern como foco a progra
macae dessas emissoras, a partir de urn mapeamento dos principais generos e do
espa\o destinado a cad a urn deles. E importante, antes de prosseguir, explicitar
o conceito de genero que adotamos neste trabalho. as generos de programacao
radiofonica resultam de urn decantado simb6lico e atuam como mediadores entre
os emissores e os publicos. Entendidos em termos abstratos, funcionam como uma
generalizacao social, ou seja, uma visao da sociedade em larga escala em termos
de segmentacao do gosto e do interesse do publico (Barbosa Filho 2003). Em linha
similar de pensamento, em sua teoria das mediacoes, Martin-Barbero (1987) si
tua 0 genero como elemento de mediacao entre produtores, produtos e receptores
culturais, e como vetor de articulacao de duas Iogicas: a do produto e ados usos
sociais (sujeitos e receptores). Atuando como estrategia de comunicabilidade, os
generos congregam, na mesma matriz cultural, referenciais comuns tanto a emis
sores e produtores como ao publico receptor. Nao significa que, nos limites deste
trabalho, realizaremos uma pesquisa de recepcao, mas ressaltamos a importancia
de levar em conta a circularidade do processo comunicativo na analise.

Embora presentes na literatura desde os gregos (lirica, epopeia. drama), os ge
neros sofrem uma reciclagem e transforrnam-se no momenta em que se difundem
nas diversas expressoes simb6licas da industria cultural. as generos devem ser
encarados como sistemas de orientacao, expectativas e convencoes que circulam
entre industria, texto e sujeito, e nao apenas como formas de codificacao textual,
ja que se trata, primordialmente, de uma estrategia de mercado, conforme mostra
o estudo referencial de Peter Steiner (1952), reiterado por analises mais recentes
(Lins 2012; Neale 1981).

a genero, portanto, proporciona aos produtores (e quem estiver envolvido no
processo produtivo, como autores, narradores, atores, produtores, etc.), pautas ou
padroes da producao discursiva; e aos destinatarios (publico), canones para per
ceber 0 conteudo de uma forma mais legivel e previsivel, assumindo melhor a sua
cumplicidade como receptor (Jimenez 1993; Steiner 1952; Lins 2012). a contrato

10. Entman (1989),entre outros, questiona exatamente a suposta autonomia do jornalismo comercial
em relacao a pressoes economicas e politicas.
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de comunicacao que se estabelece no reconhecimento das matrizes genericas ja
consagradas e as quais 0 publico ja esta habituado significa que as regras previa
mente estipuladas para cada genero sao familiares as audiencias e, consequen
temente, ao imaginario coletivo. Desta maneira, 0 genero funciona como uma
"chave" que 0 identifica, uma especie de caracterfstica central comum a todos os
programas (Martin-Barbero 1987; Laseur 1997).11 Segundo Barbosa Filho (2003)
os principais generos radiofonicos sao os seguintes: jornalistico ou informativo,
musical, drarnatico ou ficcional e 0 educativo-cultural. No caso em exame, para
fins de adequacao ao perfil das radios institucionais, acrescentamos a categoria
"institucional", a fim de atender ao perfil especffico das duas emissoras institu
cionais analisadas.

Sobre a organizacao dagradede programadio dasemissoras

Sao varios os motivos que levam as duas emissoras a organizarem sua grade
de prograrnacao conforme 0 dia da semana. 0 primeiro deles esta relacionado ao
ritmo das atividades das duas casas legislativas, visto que a agenda de reuni6es
das comissoes e as votacoes em plenario sao concentradas no periodo de terca a
quinta-feira. Isso explica, por exemplo, porque nesses dias 0 foco e a transmis
sao dessas atividades, alem do noticiario sobre a agenda de trabalho parlamen
tar, com pouca rruisica e reduzida programacao cultural. 0 segundo fator esta
relacionado ao pr6prio modo de organizacao das emissoras radiofonicas, com
programas diarios ou semanais, em horarios e dias definidos, a fim de cativar a
audiencia, 0 terceiro fator esta diretamente relacionado ao perfil institucional das
emissoras em estudo e diz respeito a organizacao da grade para garantir reprises
de programas culturais e politicos que apresentem conteudos menos comprome
tidos com 0 fator temporal. Isso permite a reprise de programas a noite, nos finais
de semana ou nos dias em que 0 ritmo de atividades legislativas e menor, como
as segundas e sextas.

Com base nesse conjunto de variaveis eque se justifica a organizacao da grade
de programacao conforme 0 dia da semana, como veremos a seguir.

Analisede programaciio da Radio Senado

Como se observa na tabela I, a Radio Senado, assim como a Radio Camara, tern
uma prograrnacao voltada para a transmissao do Plenario, sendo que a Radio Se
nado tarnbem transmite sessoes de comiss6es ternaticas, 0 que eleva 0 tempo com
o conteudo institucional, chegando a 32,86por cento durante a semana. 0 genero
jornalistico e/o informativo representa 16 por cento da prograrnacao durante a
semana e 0 musical preenche 0 espa<;onoturno e os vazios entre os programas, al
cancando 0 maior percentual, 4~20 por cento durante a semana, como se observa
na tabela 1.

11. Os forrnatos radiof6nicos, por sua vez. sao os rnodelos que podern assurnir os prograrnas real
izados dentro de cada urn dos diferentes generos (Barbosa Filho 2003). Neste trabalho, 0 foco sera 0

conccito de genero.
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Tabela 1 Programaiiio Radio Senado

Media
Ceneros Segunda Ten;a Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo semanal

Musical 58,10°10 43,2°10 39,00°10 39,00°10 56,70°10 78,20°10 89,70°10 4~200/o

Cultural- 4,20°10 0 4,20°/0 4,20°10 4,20°10 20,80°10 9,30°10 3,360/0
educativo

[ornalistico- 16,90°/0 15,20°/0 15,20°/0 15,20°/0 16,20°/0 1,00°/0 1,00°/0 16,58°/0
informativo
(inclui Voz
do Brasil)

Institucional 20,80°10 41,60°/0 41,60°/0 41,60°/0 18,70°/0 0 0 32,86°/0
(Plenario e
comiss6es)

N = 24 horas 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h
para cada
dia da
semana

Fonte: Inforrnacoes coletadas pelos pesquisadores em fevereiro de 2010.

Sao oito programas de inforrnacao, incluindo os de entrevistas, debates e
as reportagens especiais. Mas a caracterizacao de cada urn deles no genero
jornalistico-inforrnativo, stricto sensu, exigi ria a decupagem de programas como
o Conexiio Senado, pois, em geral, essas producoes reiinem varies generos. Em
outras palavras, eles apresentam conteudo jornalistico, mas nao sao noticiarios
em sua integra. As noticias sao inseridas gradativamente ao longo de suas trans
missoes. Ha ainda programas culturais como Prosa e Verso e Autores e Livros e
quatro programas musicais, mas que tambern apresentam teor informativo. Essa
tendencia de fusao e cruzamento de generos e apontada por Utard (2003) como
uma caracteristica da atual configuracao mediatica, No caso das emissoras pu
blicas, e oportuno ressaltar ainda que nem todos os conteudos se enquadram no
padrao convencional dos generos consagrados pelo radio comercial. Portanto, em
sua configuracao atual, as emissoras do campo publico carecem de criterios espe
cificos para 0 exame de sua programacao, conforme explicam Macedo, Barros e
Bernardes (2012).

o diretor-adjunto da Radio Senado, Luis Carlos Fonteles, em entrevista a
equipe de pesquisa, explicou que a programacao da emissora vern sendo alterada
nos ultimos anos, com 0 objetivo de aumentar a participacao do jornalismo na
grade. Como esse incremento, segundo ele, tern ocorrido por meio de insercoes
ao vivo, 0 percentual em torno de 16,90 por cento apurado na contabilizacao de
tempos nas grades fixas pode estar subestimado em relacao arealidade.

A diretriz, conforme Fonteles, e tornar a prograrnacao mais "leve". Antes, por
exemplo, os reporteres entravam em horario fixo no Conexiio Senado, e, agora, a
participacao deles ocorre ao longo da programacao da martha. Tambern houve
uma mudanca em relacao a transmissao das sessoes legislativas do Plenario do
Senado. "0 Plenario era intocavel, agora nos fazemos pequenas interferencias
com notas do que acontece nas comissoes, por exemplo, e ate entradas ao vivo dos
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rep6rteres; mas tentando nao cortar a fala dos sen adores", afirmou. Durante as
transmiss6es de audiencias das comiss6es, que ocorrem mais pela manha, tam
bern passou a ser usado 0 recurso de priorizar as comiss6es com discussao mais
"quente", do ponto de vista jornalistico, isto e, que pode gerar mais interesse do
ouvinte, em funcao do apelo social e politico do tema em debate. a jornal da tarde
tambem pode ser reduzido caso urn debate politico muito interessante esteja oco
rrendo no momenta, seja no Plenario ou em uma comissao.

Fonteles explica que as pesquisas apontaram que 0 publico da radio ede nivel
superior, com mais de cinquenta anos, de ambos os sexos e morador da regiao
central de Brasilia. Segundo ele, a direcao da radio procura manter este publico
sem a preocupacao de ampliar para outras faixas etarias ou classes sociais. liE im
possivel atingir todos os publicos com urn unico veiculo. Mas podemos alcancar
forrnadores de opiniao que sao, na pratica, multiplicadores de opiniao", afirma.

Para 0 diretor-adjunto da Radio Senado, as emissoras FM sao segmentadas por
natureza e a equipe de jornalismo do Senado consegue atingir classes sociais mais
baixas por meio das ondas curtas que atingem a zona rural das regi6es Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Nesta emissora, a alternativa adotada foi a prestacao
de services com produtoscomo 0 "Celular do Serrao", urn service de recados da
populacao por meio do radio. Esta insercao mais ampla na sociedade tarnbem e
obtida pela radioagencia, que distribui 0 conteudo produzido pela Internet.

A participacao do ouvinte e feita pela Internet por meio da pagina da radio
ou pelas redes sociais. 0 service 0800 do Senado tambem recebe muitas ligacoes
de ouvintes de ondas curtas. Ja a FM tern urn produto especifico, chamado de
Pergunte ao Senador, que grava perguntas dos ouvintes para que os senadores
respondam.

Analiseda programaciio da Radio Camara

A programacao da Radio Camara e formada por sete programas jornalisticos,
cinco de entrevistas e dezoito de difusao cultural. 0 noticiario esta dividido em
boletins que variam de dois minutos e meio a oito minutos e que van ao ar de hora
em hora, e urn jornal matutino chamado Camara Aberta. Alem dos boletins, os
rep6rteres podem entrar a qualquer momenta para divulgar noticias em tempo
real. Muitas vezes, sao convocadas sess6es extraordinarias e a programacao e in
terrompida para a transmissao dos debates, da mesma forma que ocorre com a
Radio Senado. Durante a transmissao do Plenario, urn jornalista (ancora) narra os
eventos para 0 ouvinte que acabou de ligar 0 radio e, eventualmente, chama os re
p6rteres para uma rapida intervencao sobre outras notfcias que estao acontecendo
no mesmo momenta em outros locais da Casa, como comiss6es ternaticas e comis
s6es parlamentares de inquerito. Nos finais de semana, a prograrnacao musical
predomina, alem dos programas especiais na area de cultura (tabela 2).

Os spots, que tern uma grande aceitacao entre as radios que usam a radioagencia,"
sao colocados no ar nos intervalos da prograrnacao. Sao campanhas educativas ou

12. A radioagencia consiste na pagina da emissora na Internet, que disponibiliza todo 0 material pro
duzido para download de radios parceiras.
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Tabela 2 Programaciio RadioCamara

Media
Generos Segunda Ten;a Quarta Quinta Sexta Sabado Domingo semanal

Musical 55,30% 55,30% 55,30% 50,40cyo 50,55% 64,60% 71,55% 53,37%
Cultural- 5,50% 5,50% 5,50% 9,70cyo 10,75% 24,00% 18,75% ~39°1<)

educativo
JornaIistico- 18,40% 18,40% 18,400/0 19,10% 1~900/0 11,40°1<> 9,70% 18,44cyo

informativo
(inclui Voz
do Brasil)

Institucional 20,80% 20,80% 20,80% 20,800/0 20,80% 0 0 20,80%
(Plenario e
comiss6es)

N = 24 horas 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h 24h
para cad a
dia da
semana

Fonte: Inforrnacoes compiladas pelos pesquisadores.

informativas sobre assuntos variados como combate as drogas e cuidados com a
saiide, e que sao especialmente importantes para as radios comunitarias cadastra
das para reproducao dos conteudos, Outro produto sem periodicidade definida
sao as radionovelas, que buscam tratar de temas mais complexos, como 0 pro
cesso de aprovacao do orcarnento publico, em uma linguagem mais acessivel para
a populacao em geral.

Conforme Bernardes e Macedo (2011), a Radio Camara, como aconteceu na
Radio Senado, tarnbern debate se sua prograrnacao deve ser mais noticiosa, com
mais entradas "ao vivo", materias mais curtas, no estilo das radios "all news"; ou
se as materias devem ser mais aprofundadas e a prograrnacao menos focada na
tentativa de seguir 0 padrao das emissoras comerciais. Outra discussao esobre a
necessidade de ampliar 0 espa<;o do jornalismo em relacao ao tempo dedicado a
rruisica ou a programas culturais.

Na entrevista com os pesquisadores, 0 diretor da Radio Camara, Mauro Cec
cherini, explicou que a prograrnacao passou por uma transforrnacao nos ultimos
dois anos para incluir mais jornalismo. A principal mudanca foi a introducao de
urn programa ao vivo de duas horas, 0 Ivlanhi; no Parlamenio, com 0 objetivo de
aprofundar os temas em debate na Camara por meio de entrevistas ternaticas e
quadros que busquem explicar termos legislativos. Segundo ele, diferentemente
da midia comercial, a radio nao especula nem divulga inforrnacoes extraoficiais
ou de bastidores. "Tarnbem divulgamos 0 trabalho das comissoes da Camara, que
sao as primeiras a discutir qualquer tema da Casa -0 que nao efeito pel a midia
comercial, que so entra no tema quando ele vai a Plenario", afirma.

Para Ceccherini, ha preocupacao com a extensao das materias, mas nao a qual
guer pre<;o. "Materias especiais, temas polernicos sempre tern espa<;o diferen
ciado", disse. As alteracoes na grade de prograrnacao, segundo 0 diretor, passam
por debates na redacao, mas, na pratica, a palavra final e da direcao da emis-
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sora. Ceccherini afirma que a falta de estrutura -como urn ruicleo para cuidar de
programas especiais- e de canais institucionais para maior participacao social
-como urn conselho editorial-, acaba concentrando as decisoes na direcao da
radio, 0 que nao e0 ideal em sua avaliacao.

Em geral, toda a programacao pode ser modificada em funcao de prioridades
institucionais como a transmissao das sessoes plenarias. Urn dos pontos que 0 di
retor da Radio Camara pretende mudar tarnbem ea forma atual de interacao com
o publico, que considera limitada atualmente. a prop6sito eoferecer mais espa<;o
para as opinioes dos ouvintes.

Na Secretaria de Comunicacao da Camara, ha questionamentos sobre a eficacia
de uma emissora que transmite apenas para Brasilia, embora a radio conte com
urn service de radioagencia com mais de 1.800 emissoras cadastradas. au seja, a
cobertura que nao eobtida pela emissora fisica tern a sua contrapartida no apro
veitamento pelas radios cadastradas do material produzido. Mais recentemente,
porem, a expansao do sinal da radio por meio de repetidoras tornou-se uma rea
lidade rna is concreta. Neste caso, existem discussoes sobre os custos da medida,
porque a estrategia tambem eseguida pelo Senado. Se ja ecomplicado justificar a
existencia de duas radios legislativas do Congresso Nacional, ainda mais dificil e
argumentar em prol da replicacao dessa estrutura em todo 0 territ6rio nacional.

Comparativo entreas emissoras

Urn ponto importante desta analise diz respeito acomparacao entre as grades
de prograrnacao das duas emissoras analisadas neste artigo. Como mostra a ta
bela 3, ha algumas diferencas substanciais, a despeito da principal sernelhanca
que e 0 grande percentual de musica veiculada nos dois canais, com urn expres
sivo incremento do ruimero de horas dedicadas aos programas musicais nos fi
nais de semana. Obviamente, antes de serem emissoras institucionais, as radios
analisadas sao canais de FM, 0 que explica esse detalhe compartilhado pelas duas
grades. E os percentuais da rruisica na programacao das duas emissoras sao ele
vados, variando de 4~20 a 53,37 por cento na prograrnacao transmitida durante
a semana; e de 68,05 por cento a 83,95 por cento nos finais de semana (sabados e
domingos).

Tabela 3 Comparativo entre as duas emissoras

RadioSenado RadioCamara

Ceneros
Media

semanal
Media

fim-de-semana
Media

semanal
Media

fim-de-semana

Musical 47,20<X) 83,95<X) 53,3TYo
Cultural-educativo 3,36°;{> 15,05<X> 7,39°;{>
[ornalistico-informativo 16,58°;{) 1,00% 18,44<X>
Institucional 32,86% 0 20,80°;{>
N = 24 horas na semana e 48 horas no final de semana (sabado e domingo)

Fonte: Inforrnacoes compiladas pelos pesquisadores.

68,05<Yo
21,40%
10,55%

o
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Percebe-se aqui a relevancia da organizacao dos dados conforme os dias da
semana, com as implicacoes referentes a presenca de maior ou menor inciden
cia de transmissao de atividades legislativas e de programas com a participacao
de parlamentares. Alem disso, os elevados percentuais de programacao musical
podem ser interpretados como possivel estrategia de seducao do publico. Con
tudo, tarnbem ha que se considerar 0 aspecto cultural, especialmente na Radio
Camara, que transmite diariamente urn programa denominado Musicado Dia,no
qual uma obra musical evinculada a urn comentario de cunho cultural, hist6rico
ou politico.

Entre as diferencas percebidas na grade das emissoras, talvez a mais impor
tante diga respeito ao total da prograrnacao dedicado pela Radio Senado a trans
missao das comissoes. Na Radio Camara, as comissoes tern sido transmitidas
apenas quando discutem assuntos de grande interesse jornalistico como sess6es
de Comissoes Parlamentares de Inquerito (CPI). Portanto, a divulgacao sequer
foi contabilizada pelo estudo, pois e esporadica e nao foi registrada no periodo
analisado. Conforme 0 diretor entrevistado, existem discussoes na Radio Camara
sobre a necessidade de incluir urn esquema de cobertura das comissoes que possa
oferecer ao ouvinte -que ligou 0 radio em urn determinado momento- 0 con
texto e 0 momenta atual da discussao: esquema ja existente para a transmissao
das discussoes do Plenario. Essa seria uma das dificuldades para a implemen
tacao atual da transmissao das comissoes.

No campo das similaridades, destaca-se a reducao nos conteudos jornalisticos
durante os finais de semana. De segunda a sexta-feira, as duas emissoras tern
consideravel quantidade de inforrnacao (tabelas 1 e 2). A enfase recebida pelos
programas culturais eoutro ponto de convergencia na grade de programacao das
emissoras. Todas elas privilegiam esse tipo de transmissao, especialmente nos
fins de semana (tabela 3).

Outra sernelhanca eque ambas as emissoras apresentam caracteristicas multi
funcionais, ou seja, desempenham simultaneamente 0 papel de veiculo de comu
nicacao politica, de difusao cultural e de agentes de educacao para democracia e
a cidadania. Na pratica, ha pouca diferenca no perfil da programacao e no tipo de
inforrnacao divulgada, alem das similaridades em termos politicos e institucio
nais e no modelo de gestae.

Cabe ainda urn comentario acerca da semelhanca do ponto de vista da cono
tacao institucional do noticiario divulgado pelas duas emissoras, 0 qual e focado
nos parlamentares e na instituicao. Ecomum destaques do tipo "5enado aprova",
"Camara vota", "Deputados avaliam", "Senadores debatem". A perspectiva e
sempre da instituicao ou dos parlamentares, sem espa<;o para 0 que os cidadaos
pensam a respeito das atividades e das funcoes do Parlamento. Trata-se de urn
noticiario politico, mas limitado as engrenagens das duas casas legislativas.

Outro ponto comum entre as emissoras em estudo e 0 modelo de gestae com
baixa permeabilidade social. As decisoes gerenciais, a definicao da identidade da
prograrnacao e as prioridades em torno da natureza dos conteudos ficam a criterio
dos dirigentes de cada instituicao, os quais delegam aos gestores de comunicacao
a execucao de suas decisoes, uma vez que os diretores desses veiculos ocupam
cargos de confianca, ou seja, sao nomeados pelos dirigentes das instituicoes. As
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pr6prias reforrnulacoes internas e alteracoes na grade enos conteudos dependem
inteiramente da avaliacao e do enquadramento dos gestores e profissionais dessas
midias, como se percebe has informacoes coletadas nas entrevistas. Dessa forma,
conclui-se que os mecanismos de interatividade e de participacao social ainda sao
frageis e limitados e sao utilizados mais como ornamento institucional do que
como instrumento efetivo de participacao.

A analise das entrevistas mostra que predomina 0 alinhamento dos diretores
de programacao com 0 discurso institucional, com pouca visao critica deles pr6
prios sobre a prograrnacao e 0 perfil de cada emissora. As entrevistas revelam que
nao existe urn projeto consistente de comunicacao publica, uma vez que as alte
racoes na programacao sao realizadas em funcao das circunstancias e dos fatores
contextuais. a que se observa de mais critico no discurso dos entrevistados sao
avaliacoes genericas sobre 0 modelo de gestae e a falta de mecanismos mais efi
cientes de participacao e interacao, sem uma analise mais consistente. a ponto de
confluencia no discurso dos diretores entrevistados ea defesa de maior insercao
de noticiario na prograrnacao, 0 que se justifica pelo fato de que os dois informan-
tes sao jornalistas profissionais. .

Por outro lado, observa-se que os valores da cultura profissional sao bern re
cebidos na esfera institucional-burocratica e tambem da parte dos parlamentares.
Urn dos argumentos para essa aceitacao ea credibilidade do jornalismo, alem da
visibilidade que ele proporciona aos parlamentares. Por isso as duas emissoras
apresentam urn perfil de prograrnacao centrado em jornalismo, rruisica e conteu
dos culturais. Sao tres pilares consagrados pela prograrnacao radiofonica que ca
tivou a populacao durante decadas, como mostram os estudos referenciais na area
(Barbosa Filho 2003; Ferraretto 2001; McCann 2004; Williams 2001). Esse modelo
foi adotado pelas radios publicas em funcao de sua legitimidade e aceitacao social
como mostram os estudos de Macedo, Barros e Bernardes (2012) e Meditsch e Zu
culoto (2008). Alern disso, como ressaltamos anteriormente, a producao cultural
massiva esta sempre ancorada em f6rmulas comprovadamente bem-sucedidas.
Por ser oriunda da midia comercial, a maioria dos profissionais dessas emissoras
apenas replica os generos e formatos ja consagrados pelo uso. Nesse sentido, a
funcao de experimentacao. que poderia balizar a experiencia de vefculos publicos
de comunicacao que nao tern obrigacoes comerciais, acaba sendo descartada para
tentar garantir urn minimo de audiencia de urn publico habituado ao padrao de
prograrnacao das emissoras tradicionais.

COMENTARIOS FINAlS

A analise da grade de prograrnacao das emissoras mostra que, antes de seu
carater institucional e politico, tais radios optam por uma prograrnacao essen
cialmente musical e informativa, ou seja, urn formato consagrado para as radios
em frequencia modulada (FM), com 0 respaldo dos profissionais que trabalham
nessas emissoras, dos gestores da esfera institucional-burocratica e dos pr6prios
parlamentares. Isto e. adaptam-se ao modelo de prograrnacao desenvolvido pelo
mercado, certamente por acreditarem que 0 ouvinte esta acostumado com tal pa
drao. Assim, ou temem a apresentacao de formatos inovadores ou preferem uti-
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lizar como estrategia urn modelo ja consagrado. Contudo, percebe-se uma enfase
ao aspecto cultural, que se reflete especialmente na programacao musical e nas
inforrnacoes sobre temas culturais de interesse geral.

Ao se considerar as questoes que nortearam 0 estudo, conforme exposto na
introducao, as funcoes das emissoras de radio no poder legislativo sao complexas
e multifacetadas, uma vez que se trata de emissoras que deveriam ter urn perfil
hibrido, ou seja, reunir formatos e generos diversificados, alguns herdados do
sistema educativo, outros do mercado e alguns rna is recentes do modelo radiofo
nico hiperrnediatico. Quanto aos criterios institucionais e polfticos utilizados na
organizacao da prograrnacao radiofonica, conclui-se que em parte esses criterios
refletem a identidade dessas emissoras, mas ha uma nitida influencia da cultura
profissional dos jornalistas que trabalham nas duas emissoras. Urn dado que
sustenta esse argumento ea insercao cada vez maior de programas jornalfsticos,
como mostram 0 levantamento sobre a grade de programacao (tabelas I, 2 e 3) e
as entrevistas.

Sob a perspectiva do perfil institucional dessas emissoras, eoportuno chamar
atencao para alguns aspectos decorrentes da concepcao geral que ainda norteia a
visao educativa, apesar das redefinicoes e atualizacoes. 0 primeiro ponto diz res
peito apersistencia do modelo tradicional de distribuicao de conteudos, produzi
dos a partir do ponto de vista dos pr6prios veiculos. Isso ainda reflete a cultura
polftica baseada no poder unilateral do Estado de decidir 0 que 0 cidadao deve
saber, ou seja, que tipo de inforrnacao destacar, como ocorria na epoca da criacao
da Vozdo Brasil. Apesar da existencia de alguns canais de interatividade e partici
pacao do publico, na grade de prograrnacao dessas emissoras, ainda predomina 0

modelo tradicional de producao e distribuicao de conteiidos.
Por outro lado, e inegavel 0 avanco que representa a divulgacao feita pelas

radios legislativas, em termos de publicidade das questoes polfticas e culturais
relevantes para a sociedade brasileira. A transmissao ao vivo das sessoes plena
rias e das reunioes de comissoes do Senado e da Camara dos Deputados constitui
urn mecanismo de visibilidade para as atividades legislativas, 0 que e comple
mentado pelo noticiario sobre a agenda das duas Casas. 0 genero informativo,
portanto, tern grande espa<;oem ambas, embora os conteudos culturais e educati
vos tarnbem sejam relevantes no perfil geral da programacao das duas emissoras
analisadas. Desse modo, conclui-se que ambas cumprem sua missao institucional
no que se refere ao princfpio constitucional da publicidade, em consonancia com
os te6ricos citados anteriormente (Bobbio 2005; Guizot 2008). Da mesma forma,
as duas emissoras conseguem oferecer alternativas a prograrnacao radiofonica
comercial (Renault 2004; Santos 2005), seja no genero jornalfstico-informativo, no
musical ou no cultural-educativo.

A despeito disso, ha uma serie de ressalvas ao perfil da prograrnacao. Em pri
meiro lugar cabe destacar, como se observa nas entrevistas com os diretores de
prograrnacao das duas emissoras, que 0 genero informativo euma das priorida
des institucionais. Contudo, a inforrnacao destacada quase sempre e aquela de
natureza factual, focada em acontecimentos pontuais e vinculada a agenda de
trabalho das duas casas legislativas. Ha pouco espa<;o para aprofundamento do
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trabalho legislativo em seu sentido mais amplo. Tal vies fica evidenciado quando
se observa que a atividade parlamentar, para ser divulgada, precisa ocorrer no
espaco da sede do parlamento em Brasilia, como se os representantes politicos es
tivessem investidos dessa funcao apenas quando ocupam a tribuna da Camara ou
do Senado. 0 que eles fazem em seus estados de origem, em suas bases politicas,
nao entra na pauta de divulgacao das duas radios. Outra con sequencia desse foco
das emissoras ea enfase aos tramites do processo legislativo, a exemplo da apre
sentacao de projetos de leis, substitutivos, emendas, projetos apensados, votos em
separado, alem das negociacoes politicas inerentes aos trarnites legislativos. Ap6s
a aprovacao da lei, 0 assunto deixa de ser noticia nas duas estacoes analisadas,
como se a divulgacao da atividade parlamentar se limitasse aos trarnites internos
durante a elaboracao das leis, sem atentar para os efeitos e a insercao social das
leis na vida cotidiana da populacao. 0 foco e a autoria das leis e a trarnitacao
legislativa, sem espac;o para depoimentos e testemunhos dos pr6prios cidadaos a
quem as leis, em tese, deveriam beneficiar.

Sob 0 enquadramento informativo ha que se considerar, por ultimo, 0 al
cance limitado das duas emissoras de radio aqui estudadas. Desse modo, nao
se pode afirmar que estejam disponiveis ao conjunto da sociedade. Isso significa
que grande parte da populacao brasileira continua sem acesso as inforrnacoes
divulgadas pelo Parlamento. Em suma, ha limitacoes do ponto de vista do al
cance social e do enquadramento da inforrnacao divulgada pelas duas emissoras
legislativas.
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