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Os textos agrupados neste capitulo procuram dar conta dos principais desen
volvimentos que, no quinquenio 2000-2004, ocorreram nos subsectores da 
imprensa, radio e televisiio, ao nfvel local e regional. Embora possamos abor
dar os media locais e regionais (MLR) a partir dos mesmos conceitos, 16gicas 
ou ferramentas adoptadas para os estudar no ambito nacional, uma opi;iio 
metodol6gica vi:ivel, a perspectiva destes autores traduz uma outra visao: uma 
abordagem aos MLR que niio resulta de um simples efeito de "zoom geogra
fico", mas que atenta na especilicidade deste nfvel de analise, em particular 
no que o distingue de outros planos, nomeadamente na sua relai;iio com os 
cidadiios. A partir deste modelo, e dos objectivos que pressupoe, e entiio pos
sivel avaliar as politicas e os sens efeitos, os quais, niio raras vezes, se revelam 

paradoxais. 
O modelo a que aludimos esta bem expresso no Estatuto da Imprensa Regional, 
onde se considera que esta "desempenha um papel altamente relevante", e se 
especifica, no artigo 2.0

, as suas func;Oes: 

"a) Promover a informa�iio respeitante 8.s diversas regiOes, como parte integrante 
da informa,;iio nacional, nas suas mUltiplas facetas; b) Contribuir para o desenvol
vimento da cultura e identidade regional atraves do conhecimento e compreensiio 
do ambiente social, politico e econ6mico das regiOes e localidades, bem como para 
a promoc;iio das suas potencialidades de desenvolvimento; c) Assegurar as comuni
dades regionais e locais o facil acesso a informac;iio; d) Contribuir para o enrique
cimento cultural e informativo das comunidades regionais e locais, bem como para 
a ocupac;iio dos seus tempos livres; e) Proporcionar aos emigrantes portugueses no 
estrangeiro informac;iio geral sobre as suas comunidades de origem, fortalecendo 
os la,.;os entre eles e as respectivas localidades e regiOes; f) Favorecer uma visiio da 
problerri.itica regional, integrada no todo nacional e internacional." 

O reconhecimento da importancia dos MLR pode deduzir-se ainda de dispo
sii;oes deste e de outros diplomas, sob a forma de obrigai;oes ou incentivos do 
Estado. 0 Contrato de Concessiio Geral de Servii;o Publico de Televisiio, por 
exemplo, estabelece que a programai;ao tera de "procurar um equilfbrio ( ... ) 
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no sentido de corresponder aos usos, tradi<;6es e interesses das popula<;6es <las 
diferentes regi6es do pais" [Clausula 6.', e)J. Tambem a Lei da Radio deter
mina, no artigo 11.0

: "Tenda em vista assegurar a possibilidade de expressao e 
confronto das diversas correntes de opiniao, o Estado organiza um sistema de 

incentivos nao discriminat6rios de apoio a radiodifusao sonora local, baseado 
em critfrios gerais e objectivos, determinados em lei especifica." 0 j3 referido 

Estatuto da Imprensa Regional consagra os artigos 3.0 e 4.0 
a tipifica<;iio dos 

diversos apoios da administra�iio central e das autarquias locais, os quais, 
genericamente, se organizam em duas modalidades: 

"3 - Os apoios directos siio de natureza nao reembols.ivel, revestindo as formas 
de subsidios de difusiio, de reconversiio tecnol6gica ou de apoios a cooperac;.io e 
para a formac;iio profissional de jornalistas e outros trabalhadores da imprensa. 
4 - Os apoios indirectos traduzem-se na comparticipai;iio dos custos de expedic;iio, 
na bonificac;:lo de tarifas dos servic;os de telecomunicac;Oes ou na comparticipa�ao 
nas despesas de transporte de jornalistas." 

Para alem de ver a sua relevancia consagrada no piano legislativo, os MLR 
podem reclamar um outro tipo de legitimidade, da ordem da tradi<;iio, dada 
por um percurso hist6rico que remonta a prolifera,ao de 6rgiios de imprensa, 
com a Revolu<;ao Liberal de 1820, como refere Sousa (2002). Mas a verdade e 
que o reconhecimento nestes pianos - o legislativo e o hist6rico - niio se tra
duz necessariamente na existfncia de uma efectiva politica para o sector nem 
garante uma resposta do mercado em moldes que favore,am o seu desenvolvi
mento ou o cumprimento dos designios dos MLR. Ou seja, ha que dar atern,iio 
a duas quest6es fundamentais: havera correspondencia entre o discurso poli
tico e a pratica? Antes ainda, ha um discurso politico e estrategico sobre o sec
tor dos MLR? Podemos, alias, dizer que estas siio preocupa<;6es comuns aos 
autores dos textos que integram este capftulo, como veremos mais adiante. 
Os MLR constituem um nivel de analise para os media, mas, acima de tudo, 
porque tern por missiio traduzir uma visiio particular, presente em alguns dos 
postulados legislativos que apontamos. Embora haja, naturalmente, uma base 
geografica na defini<;iio do que se entende por comunica<;iio social e regional, 
esta niio e suficiente para dar conta da complexidade deste conceito. Sousa 
(2002) defende exactamente este ponto de vista, recorrendo aos conceitos de 
"jornalismo de proximidade" e de "territorializa\'.iio", tal como operaciona
lizados por Camponez (2002), para definir o que entende por comunica�iio 
social regional e local: 
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"( ... ) n.io abarca as comunidades fisicamente desterritorializadas, como aquelas 
que se formam no ciberespa�o ou no mundo global. Pelo contririo ( ... ) tern sempre 
por referente um territ6rio, um espa�o fisico, uma irea geogrifica. E aquela que 
se vincula a realidade regional e local, a vida quotidiana da comunidade onde se 



insere, a vida comercial dessa comunidade, a dinamiza,;ao sociocultural comuni

taria ( ... )" (Sousa, 2002: 4). 

A partir de uma defini,;iio de comunica,;ao social regional e local enquanto 
"aquela que se estabelece numa comunidade de vizinhos, atravfs de meios 

de comunica,;iio que !he siio pr6ximos" (Sousa, 2002: 4), poderemos adoptar 
como uma possivel medida1 .de qualidade da comunica,;iio social regional e 
local, a forma como os MRL cumprem as fun,;oes que lhe estariam atribuidas. 
Sousa (2002) define-as desta maneira, "num tempo de globaliza,;iio e desterri
torializa,;iio" (ibidem: 5): uma fun,;iio informativa e utilit:iria; uma fun,;iio de 
produc;iio simb6lica e comunit:iria, favorecendo a integrac;iio e a "resistencia 
as pressoes globalizadoras", mas tambem a "projec,;iio do local no global" 
(ibidem: 5); uma fun,;iio de peti,;iio e representa,;iio; e, finalmente, um papel de 
"espa,;o publico polif6nico" (ibidem: 6), onde competem opinioes e poderes, 
mas onde tambem se formam e solidificam consensos. Este e um outro nivel 
de an.ilise no estudo dos MRL, enquanto "operadores1

' da comunicac;iio social 

regional e local. 
Sistematizando as ideias que desenvolvemos ate este ponto, diriamos que: temos 
um conceito, a "comunicac;iio social regional e local", que traduz um nivel de 

andlise no estudo dos media (a par do nacional ou do transnacional) e uma 
relar;iio particular com um publico especifico, com caracteristicas distintivas, 
as comunidades locais e regionais, rela,;iio essa que sup6e o cumprimento de 
um conjunto de funr;oes e papeis. Este conceito operacionaliza-se e exerce
-se atraves da actividade dos MRL (imprensa, r:idio e televisiio). Tomando, 
assim, os MRL como objecto de an:ilise e a forma como desempenham a sua 
actividade (por rela,;iio com as fun,;oes anteriormente referidas) como medida 
de qualidade da comunica,;iio social regional e local, podemos abordar estas 
questoes a dois niveis, pelo menos. Por um !ado, ao nivel das politicas para o 
sector, a partir da actividade legislativa e do discurso politico, mas tambem a 
partir da tradu,;iio pr:itica destas politicas. Por outro !ado, ao nivel do estudo 
dos 6rgiios de comunica,;iio social regionais e locais, nomeadamente da sua 
programa,;iio e da sua estrutura organizacional, mas tambem da recep,;iio 
(ptlblico, audifncia), o que nos permitiria, entre outras coisas, medir indica
dores que possam aferir o "grau" de cumprimento dos papeis e fun,;6es acima 
enunciados. Este e, em nossa opiniiio, um possivel modelo para a abordagem 
desta tem:itica, demasiado complexo para os objectivos que nos propusemos 
atingir com este capftulo, mas que, na verdade, em alguns aspectos, acaba por 

recobrir as reflexoes de Paulo Ferreira, Rogerio Santos e Dora Mota'. 

1 Reconhecemos a operacionalidade e vantagens de uma abordagem funcionaHsta, particularmente no que 
respeita a investigai;Oes empfricas, mas reconhecemos a utilidade de outro tipo de perspectivas. 
l Esclarecemos que a ordena�iio dos textos obedeceu a uma "l6gica cronol6gica", relativamente ao apareci
mento dos tres meios: imprensa, radio e televisiio. 
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Ao nivel das politicas para o sector, podemos deduzir que, na perspectiva des
tes autores, ha uma discrep3.ncia entre o discurso politico e as decis6es polfti
cas (traduzidas na legisla<;iio promulgada), e entre estas e a realidade de cada 
subsector. Embora a comunica<;iio social e local esteja consagrada na legisla
<;iio, isto niio se reflecte ao nivel das politicas de comunica<;iio: Paulo Ferreira 
refere-se as "nao-decis6es" sobre o subsector da imprensa; Dora Mota afirma 
que nao houve "uma estrategia politica consistente para os canais regionais e 
locais"; e Rogfrio Santos mostra coma, no caso das rcldios locais, o facto de 
haver decisoes e legisla<;iio niio implica que, na pratica, haja reais progressos 
ou um maior dinamismo, havendo, no limite, r.idios "que vivem na dependf:n

cia do Estado (subsidios, publicidade institucional)". Ou seja, acabamos por 
ficar perante um conjunto de medidas que mantem artificialmente sectores, 
como e o caso da imprensa ou da radio, ou que procuram colmatar a falta de 
um real programa politico, coma no caso da televisiio regional e local. 
Do !ado do mercado, niio parece haver evidencia de que haja uma estrategia de 
desenvolvimento como reac<;iio a falta de estrategia politica: se do !ado da tele
visiio, como esclarece Dora Mota, isto pode ser explicado, em parte, pelo facto 
de, paradoxalmente, "ao assumir-se como incapaz de investir na regionaliza
<;iio da televisiio, o Estado niio querer dar ao sector privado a oportunidade 
de o tentar", ficando os operadores sem margem de manobra, ja em rela,;:ao 
a imprensa e radio a responsabilidade parece estar mais do !ado do mercado, 
leia-se dos jornais e radios locais. Nesta materia, Rogerio Santos refere "politi
cas de rivalidades locais" e "a fraca estrutura<;ao organizacional" que afectam 
o panorama das radios locais e Paulo Ferreira remete para os efeitos de "um
modelo proteccionista e amador".
Estas sao, naturalmente, quest6es que os autores abordam na sua complexi
dade, cabendo-nos aqui apenas enuncia-las e, na medida do possivel, arti
cula-las.
Se as problem.iticas nao sao lineares, as possfveis "solu�Oes" tambem nao
se aj:>resentam f.iceis. Um aspecto em comum: nos trfs casos, deduzimos um
papel para o Estado, mas como legislador e impulsionador (e monitorizador)
de mudan<;as, deixando aos 6rgiios de comunica<;iio a autonomia e responsabi
lidade de desenvolver e tornar sustentaveis os seus projectos (o que niio implica
a desresponsabiliza<;iio do Estado nas materias que ]he competem, nomea
damente em rela<;iio ii programa<;iio de servi<;o publico). Paulo Ferreira ve o
quinqufnio como "o mais importante da hist6ria do sector", nao tanto pelos
resultados que nele se registaram, mas mais pelo impeto reformista que parece
inaugurar, na direc<;iio de um "modelo liberal, assente no profissionalismo e
auto-sustent.ivel". Rogfrio Santos defende, entre outras coisas, que "o equilf
brio das radios passa pela resolu<;iio de fragilidades estruturais, com pianos de
viabilidade econ6mica, como a dura<;iio do periodo de emissiio e a admissiio
de jornalistas". Dora Mota aponta para uma porta j.i aberta, com dois cami-
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nhos paralelos: a iniciativa da sociedade-civil e a inclusao do tema na agenda 
politica, em moldes (pelo menos aparentemente) mais exequfveis. 
Os tres textos que propomos partem da analise dos acontecimentos e ten
dencias que se verificaram em cada um dos subsectores no quinquenio 2000-
-2004, mas parece-nos que procuraram privilegiar linhas de analise diferentes,
o que, na nossa opiniao, enriquece os seus contributos, ja que torna as suas
perspectivas de analise complementares. Enquanto Paulo Ferreira e Dora Mota
se centram mais numa analise nas decisiies (e nao-decisiies) das politicas para
o sector, marcada pela perspectiva da economia polftica, Rogerio Santos, nao
ignorando esta dimensiio, incorpora-a num modelo que privilegia a caracte
riza,ao dos pr6prios 6rgaos de comunica,ao (neste caso as radios locais) nas
dimensiies econ6mica, estrutural e da pr6pria programa,ao.
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lmprensa local e regional: a beira do sobressalto? 
Analise do quinquenio mais importante da hist6ria do sector 

Paulo Ferreira 

1. lntrodu�fio

O quinquenio em analise nesta obra (Janeiro de 2000 a Dezembro de 2004)

coincide com um dos perfodos mais agitados da hist6ria recente da demo

cracia portuguesa. Neste espa,o de tempo o pafs teve tres Executivos: o XIV

Governo Constitucional, liderado pelo socialista Antonio Guterres (coberto

apenas parcialmente pela cronologia); o XV Governo (coliga,iio PSD-CDS/

PP), comandado por Duriio Barroso; e o XVI (que manteve a coliga,iio), com

Santana Lopes a cabe,a. Apesar dos solavancos polfticos que a situa,ao gerou,
este foi aquele que se pode considerar o quinquenio mais importante da his

t6ria da lmprensa Local e Regional (!LR) desde o 25 de Abril de 1974. Neste

perfodo foram tomadas decisiies importantes e ha muito adiadas. 0 sector ve,
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