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SIC e da TV!, atraves dos mais variados meios: e-mail, telefone ou encontros 
informais. 0 meu "muito obrigada" pela disponibilidade para problematiza
rem comigo o trabalho que desenvolvem a um ritmo muito diferente daquele a 
que e feito um doutoramento. 
A parte final da escrita da minha tese coincidiu com uma colabora,ao semanal 
com a RTPN na rubrica "Revista de Imprensa". Encontrei ai muitos jornalis
tas interessados em discutir a informa�ao televisiva e, em conversas casuais e 
sempre pertinentes, descobri novas pistas de reflexao e constatei, mais uma 

vez, o que se perde quando a academia e as redac,6es dos media trabalham 
isoladamente. 
Sendo tao insistente com os meus alunos na promo,ao da qualidade da escrita, 
persegue-me sempre o receio das gralhas naquilo que escrevo. 0 Dr. Aurelio 
Moreira, com grande dedica,iio e competencia, foi imprescindivel para sub
trair ruido a este texto. Tambem devo um agradecimento ao meu colega Dr. 
Alberto Sa, que resolveu im\meros problemas informaticos. 
Em viagens constantes entre Braga e Lisboa ou em frente ao ecrii do computa
dor na Universidade do Minho ou na minha casa, niio dispus do tempo que as 
pessoas mais pr6ximas mereciam. Obrigada pela compreensiio. 
Neste percurso academico, deparei-me com pontos de paragem for,ada. Te
riam essas sido experiencias muito diffceis, nao fossem a competfncia e os 

cuidados do cirurgiiio Gil Gon,alves. Se essas pausas foram menos pesadas 
do que seria esperado, ta! deveu-se ao empenho e it aten,iio que coloca no seu 
trabalho e it confian,a e tranquilidade que me soube sempre transmitir. Com 
ele, fui aprendendo que por muito dificil que seja uma empreitada, ha sempre 
janelas abertas para novos e encorajadores horizontes. 
Este trabalho niio sera suficiente para retribuir o permanente e incondicional 
apoio da minha familia nuclear ao longo de todo este trabalho. Em sinal da 
minha eterna gratidiio, e a ela que eu dedico este livro. 
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Prefacio 

A televisiio como objecto pensavel 

Estudar a televisiio continua a ser tarefa necessaria e urgente. Mas, infeliz
mente, continua a ser tambem uma tarefa ainda pouco praticada em Portugal. 
E mais facil opinar e sobre ela manifestar asco ou sedm;iio, do que interroga-la 
e investiga-la, fazendo dela um objecto pensavel e pensado. 
E, todavia, tal exame apresenta-se como imprescindivel niio s6 por raz6es que 

se ligam ao pr6prio objecto, como tambem pelo facto de ele ser, em certa medi
da, um sintoma (ou campo de sintomas) da vida social e cultural e, ao mesmo 
tempo, uma instiincia que produz a pr6pria sociedade. 
Operando nesse jogo de espelhos e de fabricante de eventos e de representa�6es, 
o dispositivo televisivo e, em todo o caso, uma realidade situada, com o seu hie

et nunc, o seu contexto hist6rico-social, a sua traject6ria e o seu destino. 0 que

significa que compreender a sociedade que somos passa inquestionavelmente,
nos nossos dias, por conhecer a televisao que temos e tivemos - na sua perfor

matividade, nas suas ousadias e impasses, nas suas conquistas e influfncias.
Tambem, na sua capacidade ou incapacidade de se entrosar com o humus de
onde emerge, de o dizer e mostrar, mesmo quando esse mostrar se faz atraves
dos varios niveis de oculta�ao que todo o acto enunciativo implica.

O que neste livro esti:l em exame e a informai;iio televisiva, em particular a

informa,iio televisiva niio diaria. Isto e, aquele tipo ou genero de programas
- como os debates ou as entrevistas - que, habitualmente com ritmo semanal,
descolam do frenesi dos dias e procuram esclarecer, contextualizar ou dar
sentido aos grandes <lassies da actualidade de cada momenta.
Felisbela Lopes e hoje uma <las maiores especialistas dos estudos sabre a infor
ma�iio televisiva, em Portugal. Ha mais de dez anos que se dedica a olhar com
miuucia para os alinhamentos dos telejornais, para o lugar da informa�iio niio
diclria na programa�ao dos canais generalistas, para as temclticas abordadas, os

formatos utilizados, os protagonistas e intervenientes nesse tipo de programas.
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Tendo iniciado os seus escudos em torno da analise da relac;ao do Telejornal 
com o servi\o pU.blico1

, a autora passou, depois, a uma empresa mais ambi
ciosa: rastrear ao longo de uma decada, e com base em mllltiplas fontes, os 
programas informativos nao di.irios dos tres canais generalistas2

, procurando 
detectar tendencias, estabelecer comparac;oes e apontar zonas de visibilidade 
e de silencio, sem descurar as l6gicas globais <las programac;oes, aquilo a que 
chama, recorrendo a Gonzalez Requena, o "macrodiscurso televisivo,,, 
Cabe aqui observar que este trabalho nao surge de forma desgarrada: no qua
dro de uma <las linhas de investigac;iio do Centro de Escudos de Comunicac;iio 
e Sociedade, da Universidade do Minho, tern vindo a desenvolver-se o projecto 
Mediasc6pio - Estudo da ReconfigurafJO do Campo da ComunicafJO e dos 

Media em Portugal, no qua! Felisbela Lopes participa desde o infcio. Esse 
projecto visa monitorizar o campo medi.itico, tomando coma ponto de parti
da a informac;iio que esse campo produz sabre si pr6prio. Ora, desde o infcio 
se sentiu a necessidade de fazer alicer<;ar as an.ilises sobre o presente numa 
perspectiva temporal mais profunda, encontrando antecedences e filiac;oes que 
ajudem a atribuir sentido e horizonte aquilo que vai acontecendo. 0 estudo da 
autora sabre a informac;ao niio-di:iria inscreve-se nessa linha de preocupac;ao e 
as balizas temporais que lhe serviram de referencia tornam-se compree�sfveis: 
os anos de 1992-93 assinalam uma mudanc;a estrutural no panorama audio
visual portugues, com a entrada em cena dos operadores privados de televisao 
de sinal aberto e o inerente fim do regime de monop6lio da RTP. 
Num quadro de concorrencia, por vezes feroz, entre canais, vamos assistir, a 
partir dos anos 90 - e aqui deixamo-nos guiar pelas conclusoes de Felisbela 
Lopes - a uma crescente contamina�ao da informa�iio pelo entretenimento, a 
uma dilui�iio de fronteiras entre os dois generos, e finalmente, a um quase apa
gamento da informac;ao nao-diaria <las grelhas de programas, especialmente 
nos canais privados. A televisao tende a tornar-se progressivamente auto-refe
rencial, fabricando e espectacularizando dimens6es extremamente redutoras 
da vida real e tomando os produtos assim construidos como o reference <las 
pr6prias notfcias. 0 paroxismo deste registo atinge-se quando o notici3.rio de 
um canal abre com a notfcia de uma peripecia num dos seus reality-shows. 
Atinge-se af o auge da "bigbrotherizafiio" da informac;iio televisiva. 
Quando niio foi por essa vereda de descontrolo, a informac;ao nao-diaria afu
nilou nas materias debatidas e, sobretudo, nos protagonistas do debate, a pon
to de a autora desta obra aludir, a dado passo, a uma elitizafiio do espac;o 
pllblico televisivo, por ser a informa�iio televisiva um "um operador sem3.ntico 

I Cf. Lopes, Felisbela (1999), 0 Telejor11al e o Servifo P,iblico. Coimbra: Minerva, 202 pags. 
1 Cf. a tese de doutoramento da autora, que resultou dessa pesquisa, "Uma decada de televisiio em Portugal, 
1993-2003 - Estudo dos programas de informai;iio semanal dos canais generalistas n, apresentada na Univer· 
sidade do Minho em Outubro de 2005. 
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llue TV temos? 

A TV a[ esta, tao presente nas nossas vidas que quase nem damos por ela. Eda 
casa. Esta la, no centro do espa,o domestico, quase tao hem instalada como, 
por vezes, se vai arrumando no nosso quotidiano. Parte da informa<;iio que 

absorvemos e difundida pelo pequeno ecra e o mundo la vai redimensionan
do-se ii medida daquilo que o andiovisual reconstr6i. Sera, por isso, fulcral 
instituirmos pontos de paragem para analisar essa oferta televisiva. 
Pela nossa parte, procuramos fazer esse estudo desde a segunda metade dos 
anos 90. Num primeiro momenta, o aceso, e nem sempre sustentado, debate 
em torno do servi,o publico de televisao, desencadeado pela desregulamenta,ao 
televisiva, constituiu para n6s uma grande motiva<;iio para iniciar um trabalho 
que ajudasse a clarificar a oferta televisiva proporcionada pela RTP. Escolhemos 
como objecto de analise o Telejornal, procurando conhecer af que tipo de servi
,o publico prestava a RTPl aos portugueses no sen principal bloco de informa
<;iio diar ia1

• Seria esse o inicio de um caminho. Em finais dos anos 90, criava-se, 

no Departamento de Ciencias da Comunica,ao da Universidade do Minho, 
onde trabalhamos, o Mediasc6pio, um projecto coordenado pelo Prof. Manuel 
Pinto, que se constitui como uma plataforma de observa,ao dos media atraves 
daquilo que e publicado na imprensa ou noutra informa,ao especializada. lnte
grados numa equipa de v.irios academicos com interesses diversos, seguiamos 
com particular interesse aquilo que se passava no audiovisual, nomeadamente 
nos canais generalistas portugueses. Nas multiplas reunioes que foram sendo 
promovidas desde entao e nos varios estudos que desenvolvfamos colectivamen
te, famos percebendo que as esta,oes generalistas portuguesas passavam por 
profundas e rapidas muta,oes, nomeadamente no que diz respeito ii evolu,ao 
da programa,ao informativa. Por isso, em 2000, escolhemos como tema da 
nossa tese de doutoramento a programa,;iio informativa emitida semanalmente 
nos canais generalistas portugueses em hor.irio nocturno. Querfamos conhecer 
melhor a sua evolu,ao e analisar com mais profundidade o que se passava nos 

1 Essa investiga�iio foi publicada no livro O Telejornal e o Servi�o PUb/ico. Coimbra: Ed. Minerva, 1999. 
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programas de debate e de grande-entrevista, generos apresentados com grande 
destaque e entregues aos jornalistas mais conceituados de cada estai;iio. 
Que rumo tomou a programai;iio informativa semanal dos canais generalis
tas, desde o aparecimento da TV privada, e quais os temas e os interlocutores 
mais destacados nos programas informativos estruturados pela conversac;ao 
em estudio? Que tipo de espai;o publico esses programas de informai;iio sema
nal esboi;aram nesse tempo? Estas eram as principais perguntas para as quais 
iriamos procurar respostas, tendo subjacente o pressuposto de que a informa
c;iio televisiva se constitui como uma cena medi:itica estruturante do espac;o 

publico, o qua!, por sua vez, tambem estrutura aquilo que e af emitido. 
No tempo em que desenvolvemos a nossa tese, nao existiam entre n6s muitos 

trabalhos academicos nesta area. Tiio-pouco a entidade reguladora dos media, 
na altura a Alta Autoridade para a Comunicai;iio Social, dispunha de elemen
tos precisos sobre a programai;iio televisiva e, por outro !ado, tambem niio 
havia regulamentac;ao que orientasse as empresas televisivas para uma efectiva 
cooperai;iio com os investigadores. Por isso, qualquer estudo academico que 
incidisse sobre a televisiio estava dependente de uma grande perseverani;a e de 
uma certa fortuna. Para recuperarmos a mem6ria da programac;ao televisiva, 
foram necessarios longos dias dentro de bibliotecas, arquivos de jornais e de 
revistas, a folhear paginas impressas com grelhas de programai;iio. Apurados 
os names e os hor3rios dos programas de informac;ao semanal, solicit.imos a 
Marktest, a unica empresa portuguesa de medii;iio de audiencias, dados audi
metricos que permitissem uma melhor sistematizai;iio dos elementos reunidos. 
E s6 nesse momenta foi possivel convencer os canais de TV a fornecer-nos os 
temas e os nomes dos convidados dos debates e dos programas de grande-en
trevista. Eis aqui um percurso feito ao longo de varias semanas e de multiplas 
viagens, um tempo que seria poupado, se houvesse um organismo que sistema
tizasse dados e os disponibilizasse para investigai;iies cientfficas. 
Identificados, de forma sucinta, os programas de informai;iio semanal emitidos 
entre 1993 e 2005 nos canais generalistas portugueses, procuramos perceber 
as causas e modelos de comunica,iio subjacentes a essa oferta televisiva en
tendida enquanto texto global, que concebemos como tributario de um dado 
contexto que e estruturante de determinados significados. Centramo-nos aqui 
nos processos e nas estruturas (grau de estabilidade financeira e organiza
cional das empresas, politicas editoriais e opi;iies ao nfvel da engenharia de 
programai;iio) dos quais nos aproximamos atraves dos textos publicados nos 
jornais generalistas e nas revistas de TV. Definido esse macrodiscurso televisi

vo, partimos para a construi;iio de uma linha diacr6nica da oferta informativa 
de horario nobre emitida ao ritmo semanal na RTPl, SIC e TV! entre 1993 e 
2005 e, num segundo momenta, para o estudo dos programas de debate e de 
grande-entrevista, procurando saber quais os temas que foram ai destacados e 
quais os interlocutores escolhidos para os debater. 
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Se para compreender a sociedade, e preciso ve-la (tambem) do exterior, jul
gamos que essas cenas medi:iticas desenhadas nos programas informativos 
de conversa�iio em estudio constituem lugares privilegiados de observa�iio da 
realidade social. Siio (teoricamente) acessiveis a todos, colocam actores de ho
rizontes diversos em contacto uns com os outros e em comunica\'.ao com um 
vasto publico, tern capacidade para integrar, atraves da imagem e do som, te
maticas diferenciadas e diio a todos a ilusiio, principalmente atraves da trans
missao em directo, de que a media�ao se situa num grau zero. Sendo formatos 
de consideravel dura�iio, os programas de debate e de grande-entrevista assu
mem-se como ecras privilegiados para reflectir aquilo que acontece, promo
vendo, desse modo, a constru�:io de um espa�o comum. Constituindo-se como 
lugar de rituais, essas emissOes poderiio igualmente ser difusoras de certos 
retratos sociais. Nao de extraordinarios relatos das mitologias classicas, mas 
de pequenos fragmentos do quotidiano, dispersos, heterogeneos, que tocam 
directa ou subliminarmente aquilo que estrutura uma sociedade. 
O livro que aqui apresentamos integra quatro capftulos. No Capftulo 1, per
correremos as etapas que atravess.imos para desenvolver a investigac;.io que 
temos em miios, explicando o que decidimos fazer e o que deixamos pelo 
caminho, expondo alguns dos nossos pressupostos e muitas das nossas in
certezas, falando das tecnicas e das metodologias que usamos e daquelas que 
(por vontade pr6pria ou por imposi�oes de varia ordem) fomos excluindo. No 
Capftulo 2, procuraremos explicar que tipo de espa�o publico foi desenhado 
pela informa�iio semanal entre 1993 e 2005. Esse capftulo analisara ainda 
com mais pormenor cinco momentos temporais (1993, 1996, 1998, 2001 e 
2003) com base no seguinte guiiio: 

• Panorama Audiovisual Portugues (PAP) do ano em destaque.
• Programa,iio dos canais generalistas emitida nesse perfodo de tempo.
• Temas e convidados dos programas de debate, de grande-entrevista e talk

shows.

• Tendencias globais da informa,iio semanal.
• Dados mais relevantes nos anos que consideramos de transic;.io.

Encontrando no polo de produ,iio mediatica o principal eixo de estudo, este 
trabalho niio negligenciou a audiencia dos programas analisados, procurando 
ponderar ate que ponto esses dados audimetricos condicionaram as op�oes 
de programa,iio. No Capitulo 3, constataremos que o progressivo desapa
recimento da informac;ao semanal do hor.irio nobre dos canais generalistas, 
principalmente privados, foi acompanhado por um decrescimo de audiencias. 
O Capitulo 4 destacara os retratos mais salientes esbo,ados nos plateaux de 
informac;.io semanal. Por exemplo, os ciclos temi:lticos par que passou essa 
programac;.io; a preferfncia que os jornalistas manifestaram em relac;.io as 
elites; a desvaloriza,iio que sempre houve do discurso do cidadiio comum; a 
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prioridade dada aos homens e a minimiza�iio do discurso mediatico declinado 
no feminino; o progressivo desaparecimento de uma elite jornalfstica a quern 

era dada a condu�iio dos debates televisivos ... 
A TV que este estudo diz que temos nao nos permitira, coma veremos, grandes 
optimismos. No entanto, ao longo deste tempo, houve muitos jornalistas que 
fizeram um trabalho de qualidade e que merecem decerto a nossa aten�ao. Sao 
esses exemplos que importa reter para dizer: nao nos deem a televisao que 

queremos, n6s merecemos muito mais. 
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CAPiTULO 11 CAMINHOS PARA 
O ESTUDO DA INFORMACAD SEMANAL 
DA TV GENERALISTA 







Tai como a sociedade em rela,ao ii qua! e estruturada e tambem estruturante, a 
TV passou por muta,oes. No inicio dos anos 90, diversos estudos assinalaram 
dois perfodos para o audiovisual europeu: a paleo-TV, que corresponderia ii 
era do monop6lio televisivo, e a  neo-TV, que estaria ligada a epoca da desre
gulamenta,ao que abriu caminho aos canais privados. No inicio deste seculo, 
alguns investigadores apontaram novas caracterfsticas para o audiovisual que 
fazem pensar numa terceira fase, uma sugestao avanr;ada por Eliseo Veron 
em 2001. Corresponderia esse novo periodo a um tempo em que a programa
,ao televisiva experimenta formatos que diluem realidade e fic,ao, baralhando 
ainda mais as fronteiras entre estes dais domfnios que o espect.iculo televisivo, 
inerente ao pr6prio medium, tern aproximado. 
A partir destes pressupostos, poder-se-iam levantar vclrias quest6es. 

• Nestes Ultimas anos, quais foram as alterar;Oes mais importantes por que
passou a TV?

• Quais os factores que condicionaram essa evolur;io?
• Que espa,o publico se construiu atraves dos canais de televisao?
• Para quern se abriram essas cenas mediclticas?
• De que modo se estruturaram esses dispositivos televisivos?
• A TV tera contribuido para acentuar a coloca,ao do privado em publico?
• Em que areas terc:i sido isso mais not6rio?
• Quais os actores dessa publicita,ao da esfera privada?

Considerando a televisao uma das cenas privilegiadas do espa,o publico con
temporaneo, pensamos que a programac;ao informativa, incidindo sobre a 
realidade, comporta tra,os pertinentes enquanto objecto de estudo. Entre a 
informac;ao di.iria ou a semanal, a nossa escolha recaiu sobre a segunda, por 
estar mais pr6xima do debate de ideias que caracteriza a esfera publica; por 
ser mais desprendida da agenda da actualidade noticiosa; por ser alvo de uma 
maior estrutura,ao, desde logo pela maior dura,ao que apresenta e pelo tempo 
alargado de prepara,ao de que dispoe. Circunscrevendo-nos ao audiovisual 
portugues, elegemos para esse estudo os tres canais generalistas que operam 
em sinal aberto, ou seja, a RTPl, a SIC e a  TV!'. Issa significa que o eixo tem
poral a construir tern de ser posterior a 1993, ano em que apareceu a TV! (a 
SIC surgiu em Outubro de 1992). Foi ai que marcamos o inicio da nossa refe
rencia temporal, fazendo-a prolongar ate 2005. lnteressar-nos-ao particular
mente os formatos que abrern os respectivos cen.irios a conversai;ao, mas, num 
primeiro momento, incluirernos na nossa an.ilise os programas de informai;ao 
com periodicidade semanal, ou seja, as emissoes que incidam sobre a realidade 
e que estejam ligadas a Direc,ao de Informa,ao ou tenham a apresenta,ao de 
jornalistas. 0 nosso trabalho apresentara, por isso, dois niveis. 

1 Por serum canal com uma programa\iio mais segmentada e dirigida a pllblicos minoritarios, exclufmos a 
RTP2. 

20 



No primeiro, procuraremos caracterizar a informa<;ao televisiva difundida 
semanalmente em horario nocturno2 entre 1993 e 2005 e, simultaneamente, 
avaliar a sua evolu,ao ao longo dos primeiros anos de coabita,ao da TV pu
blica/TV privada. Para isso, iremos no encal,o dos elementos que condiciona
ram essa oferta proposta pelos tres canais de TV (sintaxe) e do modo como a 
mesma programa,ao pretendia relacionar-se com a respectiva audiencia (prag
m.itica). Nao e nosso fim elaborar uma sintaxe exaustiva do macrodiscurso 
televisivo, nem tao-pouco explorar os possiveis caminhos dos receptores du
rante a descodifica,ao dos textos. 0 nosso objectivo e menos ambicioso: por 
um [ado, pretendemos identificar alguns factores causais da combina,ao dos 
microelementos da oferta televisiva, nomeadamente daquela que se relaciona 
com a informa<;ao, e que sao dificeis de percepcionar para quern assiste a de
terminada emissao ou para quern percorre a programa<;ao de um canal; por 
outro, queremos apurar as inten<;Oes cornunicativas inerentes aos formatos que 
se situam no campo da informa<;ao ou em terrenos muito pr6ximos. E, pois, 

nessa desconstru,,io que poderemos encontrar a idiossincrasia de um canal 
de TV (semiintica). No segundo nivel, e nosso prop6sito conhecer com mais 
pormenor a esfera publica televisiva desenhada nos plateaux de determinados 
programas de informa,ao semanal. Se do primeiro nivel resulta o esbo,o glo
bal da oferta televisiva desse tipo de programa,iio, no segundo nfvel procura
remos conhecer os actores que ocuparam as cenas mediclticas e as tem.iticas 
exploradas em programas de conversa,ao televisiva (debates, grandes-entre
vistas ou talk shows). Trata-se de uma especie de piano aproximado daquilo 
que anteriormente ficou retratado num piano de conjunto. Percorrendo esses 
generos informativos emitidos em horclrio nocturno nos canais generalistas 
portugueses no periodo em estudo, encontram-se diferentes cenas medi.iti
cas, e, consequentemente, formas diversas de publicita,ao da vida publica ou 
privada. Nao e nosso prop6sito analisar a constru,ao dos textos das diver
sas conversa<;Oes televisivas que ai decorrem - esse seria outro trabalho, com 
outros pressupostos, finalidades e metodologia - mas estudar a composi,ao 
social <lesses plateaux, povoados por actores com diferentes papeis e variados 
perfis, bem como conhecer as problematicas que siio af discutidas. Ambas as 
partes siio complexas. A primeira, porque qualquer engenharia de programa
,ao e tributaria de multiplas variaveis intrfnsecas a um canal de TV: politicas 
da comunica,ao, situa,ao financeira da empresa, linha editorial da grelha, 
publico-alvo dos formatos preparados ... A segunda, porque a abordagem de 
um programa podera ser feita por variados caminhos, privilegiando diferentes 
elementos que estruturam cada emissao. 

2 Preferimos aqui falar em hordrio nocturno a hordrio 11obre por abranger emisscies que se prolongam depois
da meia-noite. 
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que querfamos evitar: o de perspectivar o passado recente a luz daquilo que 
e feito no presente, esquecendo eventualmente dados que, na altura em que o 
programa estava no ar, seriam importantes, e que agora teriam perdido uma 
certa relev3ncia devido a factores de diversa ordem. Por isso, os materiais mais 
adequados eram os artigos (noticias, entrevistas e textos de opiniao) que, ao 
longo <lesses anos, foram sendo publicados na imprensa (jornais e revistas) 
sabre a problematica que tinhamos em miios. 

Se num primeiro nivel deste estudo utilizamos informac;ao ano a ano entre 
1993 e 2005, num segundo nfvel procedemos a uma selec,iio de conveniencia, 
baseada nos seguintes motivos: 

1993: e o primeiro ano em que o Panorama Audiovisual Portugues 
(PAP) tern, em regime aberto, duas esta,6es privadas generalistas que coabi
tam com os dois canais publicos, um generalista e outro de minorias. A SIC 
aparece a 6 de Outubro de 1992; a TV!, a 20 de Fevereiro de 1993. Em Mar
,o, e assinado um Contrato de Concessiio do Servi,o Publico de Televisiio. A 
lideran,a das audiencias e, com grande vantagem, da RTPl, como, alias, niio 
poderia deixar de ser para um canal que somava quase quatro decadas de 
existencia. A nivel politico, o partido do governo e o PSD, que conta com uma 
maioria parlamentar. 

1996: e o ano em que ha uma nova maioria parlamentar suportada 
agora pelo PS e, e claro, um novo Governo que tern outra politica para a co
munica,iio social, nomeadamente para o sector audiovisual. A SIC passa a 
liderar as audiencias. RTP e TVI debatem-se com uma crise financeira e com 
uma grande instabilidade interna. 

1998: mantendo-se as caracteristicas de 1996, a analise deste perfo
do permite avaliar o grau das mudan,as ocorridas na programa,iio televisiva 
num contexto similar. Refira-se ainda que, ao avanc;ar tres anos, recairiamos 
em 1999, ano de elei,6es legislativas e foi nossa op,iio excluirmos do nosso 
trabalho periodos temporais que incluisse esse tipo de escrutinio eleitoral. 

2001: a estreia do Big Brother em Setembro de 2000 na grelha da TVI 
modificou amplamente a oferta televisiva dos canais privados e arrastou, neste 
periodo, a lideran,a do horario nobre para o canal Quatro. Se inicialmente os 
respons.iveis da SIC manifestaram grandes reservas em relac;ao a esses novos 
reality shows, em 2001 torna-se manifesta uma especie de acto de contri,iio, 
patente ao nivel dos discursos, mas sobretudo nas op,6es feitas em horario 
nocturno. Ate que ponto a aposta nesse tipo de entretenimento afecta a infor
ma,iio semanal? A analise de 2001 ajudar-nos-a a responder a essa questiio. 
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Chegados aqui, solicitimos a (unica) empresa portuguesa de medi,iio de au
diencia, a Marktest, as audifncias dos programas de informac;ao <lesses cinco 
anos que pretendiamos estudar em profundidade, incluindo ai niio apenas os 
formatos que se desenvolviam exclusivamente pela conversac;3o em estlldio, 
mas todos os outros que se integravam no campo da informac;ao. Com esses 
dados, queriamos reunir elementos que possibilitassem averiguar melhor cer
tas op,oes feitas ao nivel da engenharia de programa,iio (mudan,as de hora
rio, saidas de grelha ... ). Percorridos estes caminhos, faltavam ainda alguns 
dados que encontrimos nos arquivos dos canais generalistas onde consulta
mos todos os alinhamentos dos programas de informa<;iio semanal dos canais 
generalistas. 

A selec,iio do material a estudar passou, assim, por varias fases que aqui 
sintetizamos: 
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- Elaborar a lista das emiss6es de informa<;iio semanal, atraves da consulta
de grelhas de programa,iio publicadas na imprensa.

- Proceder a leitura de noticias, entrevistas e reportagens publicadas na
imprensa e que incidiam sobre os canais generalistas, a fim de encontrar
os textos mais relevantes para apurar o contexto onde foi desenhada a
programa,iio informativa.

- Fazer uma selec<;iio de conveniencia para estudar os programas de infor
ma,iio semanal estruturados pela conversa,ao em estudio, procurando
saber para cada emissiio quern fala ai do que.

- Listar as audiencias da programa<;iio informativa semanal para perceber
se a procura condiciona a oferta.



3. A imprensa ajudara a redescobrir a televisiio?

Podera um trabalho academico recorrer a artigos (noticiosos e de opiniiio) 
publicados em jornais e revistas de TV? Convem sublinhar que a escassez de 
dados nos "empurrou" ate essas publicac;Oes, que viriam, no entanto, a reve

lar-se fontes de informa�iio mais produtivas do que aquilo que porventura 
pensaramos. Comparando entrevistas feitas ii mesma pessoa e publicadas em 
diferentes 6rg3os de comunicac;ao num escasso intervalo de tempo, notclmos 
reiteradamente que os entrevistados eram (excessivamente?) comedidos nas 
declara,oes que faziam aos jornais, proferindo as afirma,oes mais surpreen
dentes, e decerto mais pertinentes, nas revistas de TV. Por exemplo, em duas 
dessas revistas, o mesmo jornalista que apresentava, a fpoca, um programa de 
economia reconhecia que aquele formato surgira na grelha com o objectivo de 
atrair novos anunciantes. Poder-se-3 dizer que havera uma inclinac;ao por par
te destas revistas pela busca de afirmac;Oes mais sensacionalistas, mais emoti
vas e de interpretac;ao mais linear. Esses trac;os, e outros similares, constituem 
um risco para o investigador, mas ha formas de o ultrapassar. 
V::irios campos disciplinares - nomeadamente no dominio das Ciencias Sociais 
- tern, nestes ultimas anos, alargado o conceito de fonte de documenta,iio
e, consequentemente, explorado novas vias de informa�ao. Citando Densin e
Lincoln, que dividem a hist6ria da investiga�iio qualitativa em cinco periodos,
Jurgenson (2003: 23) sublinha a configura,iio de um "quinto momenta", o
actual, em que persiste "a preocupa�ao pela representa�ao do eu", mas com o
surgimento de "novas epistemologias" que pressupOem outros metodos e tam
bfm outras fontes. Nessa expansao de fronteiras, os contel.ldos medic:lticos vao
ganhando cada vez mais espa,o. Referindo-se ii Hist6ria, Joiio Mendes (1989:
138) reconhece que "a explora,iio sistematica da imprensa tem-se processado
com mais frequfncia nas Ultimas dfcadas". Diversos te6ricos que se detfm nas
prc:lticas e mftodos de investiga�ao em Cifncias Sociais tambem consideram a
imprensa e as revistas "fontes de informa<;;ao de inegc:lvel alcance politico, eco
n6mico e social", embora assinalem que a respectiva "credibilidade se revele
par vezes flutuante" (Albarello et al., 1997: 23).

27 



Aconselham os manuais de investiga<;ao a proceder a uma crftica de "auten
ticidade" e a  uma outra de "credibilidade" (Mendes, 1989: 125-131) sabre os 
documentos utilizados enquanto fonte de informa,iio. Num primeiro momenta 
do nosso trabalho empfrico, seguiremos essencialmente artigos jornalfsticos 
publicados na imprensa (generalista e da especialidade), documentos aprova
dos em assembleias-gerais dos canais e dados apurados pela empresa de medi
,ao de audiencias Marktest. 0 material que suscita maiores problemas seriio 
os textos publicados nos jornais e revistas acerca dos quais poderemos levantar 
interroga<;Oes de diversa ordem: serao rigorosas as citar;Oes feitas af, ou seja, 
corresponderiio iiquilo que, de facto, o interlocutor disse? Reportara aquele 
texto um acontecimento ou criar.i um meta-acontecimento que se esbateu em 
pouco tempo, sem ganhar assinalavel significa,ao? Aquila que se escreve reflec
tira o mais significativo daquilo que se passou? Sera certamente diffcil detectar 
as limita<;Oes dos textos que temos em maos, mas a posse de determinada in
forma,ao - por exemplo, o tipo de concentra,ao relativa ao grupo que detem a 

propriedade desse tftulo, o estatuto editorial ou as sec,oes que compoem essa 
publica,iio - ajudara a perceber a mediatiza,ao de certos assuntos. A leitura 
comparativa de artigos sobre o mesmo assunto ser3 outro meio para desco
brir certos silencios ou detectar eventuais falhas (de agenda, de selec,ao de 
informa,ao, de omissiio/deturpa,iio ao nivel da escrita do texto). No caso dos 
jornais e revistas, o processo circular de informa<;ao faz com que facilmente 
os mesmos interlocutores sejam confrontados com os mesmos assuntos, o que 
nos facilita o trabalho. 0 manuseamento dos produtos mediaticos exige, pois, 
conhecimentos previos acerca das din3micas subjacentes ao campo da infor
ma<;ao que, estando muitas vezes latentes, configuram modos de fazer que na'.o 
siio estranhos ii profissiio. Ainda que complexo, este tipo de fonte apresenta a 
singularidade de nos aproximar de contextos de epoca que, ii distancia do tem
po e do espa,o, seriio dificeis de reconstituir a partir dos discursos produzidos 
no presente. Raymond Lee (2003: 109) refor,a essa tese, afirmando que "os 
materiais da comunica<;a'.o impressa que aparecem de uma forma regular sa'.o 
uma fonte util para a explora,ao de tendencias de longo prazo". 
Algumas perspectivas sabre praticas e metodos de investiga,ao em Ciencias So
ciais defendem a adop,ao de fontes e, consequentemente, tecnicas de pesquisa 
mais activas (observa<;a'.o directa, entrevistas, inqueritos, experimenta<;a'.o em 
laborat6rio) para se descobrirem novas dados, o que - pensa-se - estaria ve
dado ii pesquisa documental. Nao e essa a nossa visiio. Embora a sua voca,iio 
seja por natureza dar conta daquilo que ja existe na medida em que se apresen
ta como um metodo de recolha de dados, um procedimento met6dico centrado 
na documenta<;a'.o pode suscitar novos dados empfricos ou, pelo menos, ser um 
coadjuvante fundamental de outras tecnicas de investiga,ao. Albarello et al.

(1997: 31) consideram que a pesquisa documental, em alguns casos, podera fa
zer com que o investigador social prescinda de outras vias. E diio um exemplo: 
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"Imaginemos que encontramos uma sfrie de jornais sobre o insucesso escolar 
editados por alunos ( ... ). Desta vez seni a pesquisa documental a fornecer-nos 
o material de estudo, niio sendo necess.irio recorrermos a entrevista". Poder
-se-a aplicar o mesmo principio ao trabalho que aqui desenvolveremos.
Paralelamente a fontes documentais, recorremos, para esclarecimentos que os
textos escritos se revelavam incapazes de fornecer, clquilo que podemos con
siderar informantes privilegiados, au seja, interlocutores que, em graus dife
renciados, participaram na produ�ao da oferta televisiva em analise. Antonio
Firmino da Costa (1989: 139) sublinha os riscos inerentes a esta tecnica de
capta�ao de acontecimentos, pr.iticas e narrativas nestes termos: "E necess.irio
ter permanentemente em conta que sao depoimentos elaborados atraves de
sistemas de representa�iio pr6prios do contexto social local e do lugar social
especifico dos individuos em causa". Ao confrontar-se com estes actores mu
nido de uma informa�iio detalhada sobre aquilo que interroga, o investigador
coloca esse informante privilegiado no papel de esclarecedor de questoes e
nao como autor de narrativas desconhecidas. Convem que esse confronto se
fa�a num registo centrado no factual e niio no impressivo.
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de informa,iio estruturados pela conversa,iio em esttidio (grande-entrevista, 
debates e talk shows). Aproximar-nos-emos deles atraves da analise de conteti
do que procurara explorar algumas variaveis, avaliadas pelo grau de frequen
cia. Este procedimento metodol6gico tern uma longa tradi,iio nos estudos da 
comunica,iio, remontando aos anos 20, sendo utilizado pela teoria hipodermi
ca, considerada o primeiro esfor,o de reflexiio sistematica sabre o processo de 
comunicai;ao e respectivos efeitos no contexto social3. Nos Ultimos anos, vclrios 
investigadores que elegem a televisiio coma objecto de estudo tern desenvolvido 
as sens trabalhos segundo esta tecnica de analise4

, por vezes complementada 
com a analise textual ou com os contributos dos Estudos Culturais. 
Mais apta a acolher dados quantitativos, a analise de contetido apresenta li
mita,oes - por exemplo, actua sabre unidades semanticas isoladas umas das 
outras, ignora as inteni;Oes do destinador do acto comunicativo, e incapaz 
de explicar a complexidade da comunica,iio televisiva -, mas tambem retine 
virtualidades no estudo da informa,iio televisiva. Se construirmos uma pro
blematica consistente e bem articulada com um quadro te6rico atraves do 
qua! se definam variaveis que se orientem para aquilo que se pretende saber, 
este enfoque podera ser bastante pertinente. Estamos conscientes de que a 
op,iio pela analise de contetido retira a possibilidade de explorar dados rela
tivos aos processos de codifica,iio e descodifica,iio do emissor e do destina
t3rio, mas tambem nao e nosso objective entrar no texto e explorar esquemas 
de leitura fixados por emissiies espedficas. Sendo nosso prop6sito conhecer 
quem fa/a do que nos plateaux, a analise de contetido engloba um conjunto 
de tecnicas de investiga,iio empirica adequada a nossa amostra. Sera com 
dados quantitativos que trabalharemos nessa parte do nosso trabalho, mas 
a inventaria,iio de temas e de perfis dos actores presentes nos respectivos 
plateaux sera feita para, com os resultados obtidos, procedermos a um con
junto de inferencias sabre essa oferta televisiva, o que implica passar de uma 
analise de ocorrencia para uma analise estrutural. Essa interpreta,iio dos 
dados quantitativos faz com que a analise de conteudo va alem do computo 
de elementos recorrentes para articular os dados inventariados com quadros 
te6ricos centrados nas problematicas que se tomam como ponto de partida 
de qualquer trabalho empirico. 

3 As teorias dos efeitos limitados e da persuasiio tambem recorreram ii anlllise de contel.ldo cuja importancia 
diminuiu com o surgimento da teoria dos usos e gratificai;6es que veio introduzir outras recnicas, nomeada
mente a entrevista. Nos anos 70 e 80, o texto volta a ocupar algum relevo, fazendo renascer o interesse pela 
an:ilise de contetido, como atestam, por exemplo, os estudos do Glasgow Media Group. 
4 Cf. Inside Prime Time, de Todd Gitlin (1983); os estudos da equipa coordenada por Patrick Charaudeau 
sabre os debates televisivos de 3.mbito cultural (1991); parte da analise de talk shows europeus feita pelas 
equipas do Centre d'Analyse du Discours da Universidade Paris XIII, do Centre de Recherche sur La Parole 
da Universidade Paris VIII; do Cercle d'Analisis de] Discurs da Universidade Aut6noma de Barcelona e da 
Universidade de Bari {1999); os trabalhos de Sebastien Rouquette {2001 e 2002) sobre os debates televisivos 
difundidos nos canais franceses, entre outros exemplos. 
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Face ao que ja foi explicado, poderemos afirmar que o trabalho empirico se 
constituir.i como resultado de uma an.ilise associativa a ser construida atra
ves de metodos qualitativos (primeiro nfvel) e metodos quantitativos (segundo 
nfvel). Assim, primeiramente centrar-nos-emos, coma j.i explic.imos, numa 
investigac;iio longitudinal que abrange um perfodo que vai de 1993 a 2005, 
do qua] nos aproximaremos atraves de um metodo essencialmente qualitativo 
aplicado a uma analise textual. Depois passaremos para uma investigac;iio 
transversal ou de corte, em relac;iio ii qua! utilizaremos predominantemen
te um metodo quantitativo aplicado a uma analise de conteudo. Poderfamos 
discutir qua] <las duas direcc;iies - a quantitativa ou a qualitativa - sera mais 
adequada. Num artigo sobre esta problematica, Jorge Vala (1989: 103) afirma 
o seguinte:

A quantificac;.io e, sem dll.vida, uma estraregia cheia de virtualidades, mas niio ha 
justificac;.io para n.io reconhecer os sucessos das investigac;Oes de orientac;3.o qua
litativa. 0 rigor niio e exclusive da quantificac;.io, nem t:lo-pouco a quantificac;ao 
garante por si a validade ea fidedignidade que se procura. 

Apresentando caracterfsticas especfficas, estes dois tipos de investigac;iio 
exigem posturas diferentes por parte do investigador. Steve Taylor e Robert 
Bogdan - citados por Jurgenson (2003: 23-27) - encontram nos metodos qua
litativos dez trac;os distintivos, entre os quais sobressaem a natureza indutiva, 

a perspectiva holfstica e a valorizac;iio dos contextos. Uma investigac;iio quali
tativa niio se preocupa em recolher dados para avaliar hip6teses ou modelos, 
mas para desenvolver conceitos. Isso implica uma certa flexibilidade no de
senho da investiga�ao, que est.i ausente no enfoque de natureza quantitativa. 
Tambem niio ha uma preocupac;iio em construir variaveis que isolem determi
nados vectores. Todos os cenarios e pessoas silo alvo de estudo e considerados 
sob uma perspectiva global em relac;iio ii qua! importa conhecer o marco de 
referfncia actual e o contexto passado. 
Optando preferencialmente pelas analises textual e de conteudo enquanto 
tecnicas de tratamento de informac;iio - a primeira desenvolvida atraves dos 
metodos qualitativos, a segunda orientada por metodos quantitativos -, niio 
se pense que ser.i para o registo descritivo que se nortear.i esse trabalho, mas 
para a interpretac;:ao do material que teremos em ma.as, o que implica uma 
opc;iio pela inferencia cujos tra<;os de significac;iio seriio articulados com as 
questiies para as quais buscamos respostas. Quando o material se revelar in
suficiente ou confuso, recorremos a contactos pontuais com coordenadores/ 
apresentadores de programas de informac;iio semanal para esclarecer um ou 
outro dado. 
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A analise dos temas e dos convidados em destaque em programas que tomam a 
realidade como referencia e um dos meios que permitem ponderar a vitalidade 
e pluralidade desse espac;o ptiblico mediatizado. 

Olhando o audiovisual como uma cena privilegiada do espac;o ptiblico con
temporaneo, e importante conhecer os actores que se movimentam nos palcos 
televisivos. Nos plateaux dos programas de informac;ao, estariio sempre o(s) 
apresentador(es) e os seus convidados, podendo estes ser secundados por um 
painel-residente e por uma bancada destinada ao ptiblico-assistente. lnteres
sa-nos aqui conhecer a identidade profissional daquele a quern e entregue a 
conduc;iio do programa e o perfil daqueles que siio interpelados a discutir de
terminada quest3.o6

• 

Se os programas que iremos analisar se centram em quest6es diversificadas 
da realidade, seria de esperar que a respectiva emissiio fosse conduzida pre
ferencialmente por alguem com a carteira profissional de jornalista. Segun
do o Estatuto da classe (Lei n.0 1/99, de 13 de Janeiro), "siio considerados 

jornalistas aqueles que, como ocupa�ao principal, permanente e remunerada, 
exercem func;6es de pesquisa, recolha, selecc;iio e tratamento de factos, notf
cias ou opini6es, atraves de texto, imagem ou som, destinados a divulgai;ao 
informativa pela imprensa, por agencia noticiosa, pela r.idio, pela televisa'.o 
ou por outra forma de difusao electr6nica" (artigo n.01). A eles exigem-se 
deveres como (art. n.0 14): "exercer a actividade com respeito pela etica pro
fissional, informando com rigor e iseni;a'.o"; "abster-se de formular acusai;6es 
sem provas e respeitar a presuni;ao de inocencia"; "niio tratar discriminada
mente as pessoas"; "abster-se de recolher declara�6es que atinjam a dignidade 
das pessoas"; "niio falsificar ou encenar situa�6es com intuito de abusar da 
boa-fe do ptiblico". Estes profissionais seriam um dos elementos que ajuda
riam o jornalismo a estruturar-se como campo social e a conferir :ls emiss6es 
televisivas um estatuto de informac;iio. A opc;ao de entregar a apresentac;ao de 
um programa a um jornalista ou a alguem sem carteira profissional podera 
ter subjacente um desenho de promessas de comunicac;iio diferenciadas: uma 
mais vocacionada para a vertente informativa, a outra mais inclinada para a 
componente ludica. 

Um espac;o publico igualitario, diversificado e acessivel e algo que identifica
mos com uma democracia e que fazemos transitar para a televisiio, actualmen
te um dos lugares mais expressivos da esfera publica. Para averiguar o grau de 

6 Em rela�iio ao painel-residente e ao ptiblico-assistente, eles seriio apenas alvo de referfncias pontuais, sem 
nos determos neles de forma particular. Por duas raz6es: por niio ocuparem um lugar de relevo nas emiss6es 
que constiruem a nossa amostra e porque o material que temos em miios nao permire avaliar de forma siste
miitica o papel que tfm nas respectivas emiss6es. 
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democraticidade das arenas colectivas construidas pelos programas que abrem 
os respectivos cenarios para a conversa�ao de tem::iticas diversas, e importante 
saber quern e chamado a tomar parte nessas discuss6es. Se a conversa�ao te
levisiva e um momento privilegiado de observa<;iio das rela,oes sociais, quais 
sao os grupos mais visfveis mediaticamente? Os plateaux televisivos consti
tuem-se como espa�os abertos a todos ou operam como lugares cativos para 
uma elite? Ha cidadiios mais legftimos do que outros? Com quern dialogam 
os jornalistas? Nessa seleci;ao, a questao do genera e relevante, ou seja, os 
homens sobrepoem-se as mulheres quanto ao direito de falar em ptiblico? Para 
responder a estas quest6es, que, na nossa perspectiva, contribuem para en
contrar alguns tra,os da identidade do espa<;o social criado na informa,iio 
semanal, dividiremos os convidados por diferentes categorias, distinguindo, 
no interior de cada uma delas, os homens das mulheres (cf. Anexo 1). 

A televisiio procede a uma constru<;iio social da realidade e, atraves dessa me
dia<;iio, aproxima-nos de universos pr6ximos ou longinquos, podendo, de cer
ta forma, alargar o nosso conhecimento da vida do mundo ou do mundo da 
vida. Porque tern a realidade coma referente, os programas de informa<;iio, 
ou os formatos contfguos a esse campo, serao aqueles que re\lnem, a partida, 
maiores potencialidades para dar multiplas e pertinentes visoes de variados as
suntos. Mais centrados nos enunciados ou nas enunciac;:6es, cada formato sera 
um momento proplcio a (re)construc;ao de um mundo comum, constituindo
-se, deste modo, como instincias de produc;ao de informac;ao que iniciam as 
audiencias em tematicas que interessa pensar e debater. Esta capacidade da TV 
para nos colocar diante de temas que suscitam a nossa mobilizac;ao (cognitiva 
ou emocional, civica ou politica ... ) e explicada par varias teorias que se detem 
nos efeitos <las mensagens de massas, nomeadamente pelo agenda-setting. A 
pergunta-chave neste contexto e, pois, a seguinte: o que as emiss6es informa
tivas debatem nos ser6es televisivos? Nao pretendemos chegar a uma analise 
minuciosa dos assuntos abordados em cada uma delas, mas conhecer as areas 
af privilegiadas. Os programas tematicos facilitam o nosso trabalho, mas os 
debates, pela variedade de assuntos em discussiio, exigem que se proceda a 
uma classifica<;iio dos t6picos escolhidos. Esse trabalho sera feito com base em 
categorias que serao inseridas em quatro grupos: politica, areas estruturais, 
vida em sociedade e desenvolvimento/bem-estar pessoais. Os dais primeiros 
grupos formariio aquilo a que designaremos como macro-temas e as dais ulti
mas darao origem 9.quilo que chamaremos micro-temas. Explicamos sucinta
mente cada uma dessas categorias no Anexo 1. 

O material de que dispomos nao nos permite saber tudo aquilo que gostarfa
mos. No primeiro nlvel, poder-se-ia ir mais alfm e confrontar presidentes dos 
Conselhos de Administra<;iio, directores de Informa,iio e responsaveis pelos 
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Julho de 1993). Tai como a RR, a TV! nasce como uma identidade religiosa que 
se evidencia no log6tipo em que o ntimero "quatro" n:io serve apenas para assi
nalar o canal, mas tambem para marcar a conhecida Cruz de Cristo. Ainda que 
a ligai;iio a instituii;6es religiosas seja uma realidade, nota-se uma preocupai;iio 
em trac;ar fronteiras entre a natureza dos accionistas e o projecto jornalistico a 
desenvolver. Embora reconhecendo que se ira prestar uma ateni;iio aqueles que 
''siio movidos por ideias religiosas", o director-adjunto da Informac;:io, Jorge 
Nuno Oliveira, garante que n:io se tratara de uma "televisao de confessionirio", 
mas, coma se le na ''Carta de Principios" da estac;:io2, de um canal "popular, 
centrado na famflia" (TV 7 Dias, n.0 304, Janeito de 1993). Todavia, a ligai;iio a 
doutrina social da Igreja e clara ea atenc;:io aos assuntos religiosos comprova-se, 
desde logo, ao ser criada na redaci;iio do canal Quatro uma editoria especifica 
para a religiiio. 

Em situai;iio de liderani;a de audiencias e de mercado publicitario, a RTP e 
alvo de uma critica permanente quanto ao cumprimento do servii;o publico 
a que esta obrigada e para o qual recebe financiamento estatal atraves de in
demnizai;oes compensat6rias. 0 presidente do CA da TVI apoia-se nas "re
gras do relacionamento do Estado com a RTP em materia de servii;o publico" 
e nas "dotac;5es de capital" para dizer que essa situac;:io pertence ":l fase da 
ditadura". Ao Governo pede que seja "rigorosamente equitativo e equidistante 
de todos os operadores de televisiio" (Pub/ico, 31 de Julho de 1992). Basean
do-se no Contrato de Concessiio de Servii;o Publico assinado em Mari;o de 
1993, Roberto Carneiro defende que as obrigai;6es de servii;o publico prescri
tas naquele documento poderiam ser feitas pela RTP ou pelo operador privado 
que oferecesse o melhor produto ao mais baixo prei;o (Didrio de Noticias, 
4 de Outubro de 1993). Por seu lado, a SIC critica a RTP pelo financiamen
to estatal, pela ausencia de qualquer restrii;iio ao nfvel da publicidade e pela 
programai;iio que apresenta3

• 0 respectivo director de Programas e lnforma
i;iio argumenta que a TV publica portuguesa "e a estai;iio estatal europeia 
mais comercial e subsidiada" (TV Mais, 2 de Outubro de 1993). Numa en
trevista a edii;iio de 30 de Setembro de 1993 do Sele, o presidente do CA da 
SIC ja tinha deixado as seguintes acusai;6es: "A RTP recebe este ano (1993) 
7,1 milh6es de contos por via do contrato [de concessiio do servii;o publico] 
para, entre outras coisas, a TV2 dar no horario nobre artes pl:isticas, bailado, 

2 No PAP, a TVI ea Unica esta�ao a elaborar uma "Carta de Principios" que rege a sua actividade ea primeira 
televisiio em Portugal a criar um Provedor do Cidadiio Telespectador. Antes de iniciar as emissOes, o Conse
lho Geralda empresa empossa Sousa Franco nessa fun�iio que se pretende desenvolvida com independencia 
da direc�iio do canal. Esse tipo de media�iio nunca foi concretizado. 
3 Por considerar aquele Contrato inconstitucional, a SIC, com base em dois pareceres de Freitas do Amaral, 
recorre, no quarto trimestre de 1993, aos tribunais (portugues e europeu), solicitando a anula1-iio do mesmo 
{o que nunca foi conseguido). 
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uma grelha para a temporada de Outono/Inverno cheia de novos programas. 
Em entrevista ao Publico (13 de Setembro de 1992), o director-coordenador de 
Programas e Informa<;ao da R TP diz que o on;amento previsto para esse ano 
destinado as areas de informa<;ao e programa<;ao ronda OS 16 miJhoes de cantos, 
tres milhoes dos quais sao para a informa<;ao e para o desporto'. Ao contrario 
do director da SIC, que fala da sua programa,ao em termos de "confronto" 
com a TV publica, Jose Eduardo Moniz assume um discurso que desvaloriza a 
concorrfncia, considerando que a televisao que dirige "marca a cadCncia do au

diovisual portugues" a varios niveis: na informa<;ao assegura que a RTP define o 
modelo de fazer jornalismo em Portugal; no que diz respeito a produ,ao portu
guesa de fic<;ao e as comedias, defende que OS canais de Servi<;O pubJico "foram 
praticamente os Unicos" a produzi-las; e garante ainda que a RTP foi "pioneira" 
na area <las comedias de situa,ao (TV Guia, n.0 762, Setembro de 1993). 
A despreocupa<;ao com os canais privados e mais te6rica do que real. Em 1993, 
por altura do lan<;amento da Quatro, a RTP cria um spot autopromocional em 

que proclama que e "a televisao da Judite, da Manela, do Ze ... ". Este concei
to de proximidade e uma forma de contra-ataque ao discurso da TV!, que 
se assume coma um canal familiar e de valores humanistas. 0 pr6prio Jose 
Eduardo Moniz retoma essas referencias em vc:lrias entrevistas. "Queremos ser 
a televisiio da familia", afirma, em Setembro de 1993, a TV Guia (n.0 762). 
Outro exemplo: pouco tempo antes do aparecimento dos canais privados, as 
direc,;oes do Canal 1 e da TV2 sao separadas. Na edi<;ao n.° 74 7 da TV Guia 

(Maio de 1993), Adriano Cerqueira, director de Emissao da RTP, refere-se a 
essa opc;iio coma "um ensaio de concorrfncia". Outra das alterac;Oes diz res

peito ao modo coma se colocam no ar as grelhas de programa<;ao: em 1993 a 
RTP opta por nao apresentar de uma s6 vez as novidades de Outono/lnverno, 
mas por as inserir gradualmente entre Setembro e Mar<;o, uma forma de im
pedir a contra-programa<;ao <las privadas e de manter os telespectadores em 
permanente expectativa. 
Embora os programas informativos continuem a ter um espa,;o assinal.ivel nas 
grelhas da RTP, nomeadamente no Canal 1, em 1993 a aposta divide-se por 
trfs gf:neros: as telenovelas brasileiras, as sitcoms e os programas de "apanha
dos". Sao eles que ocupam grande parte dos seroes televisivos. 
No que diz respeito a informa<;ao semanal, o Canal 1 integra em periodo noctur
ne um nllmero razo3.vel de programas, mas grande parte deles caracteriza-se por 
uma periodicidade irregular. No primeiro semestre, estiio no ar dois debates que 
alternam nos seroes de 3.' feira (De Caras e Marcha do Tempo); um programa 
de grande-reportagem (Rep6rteres); um de desporto que mistura reportagens 

5 A SIC arranca a 6 de Outubro de 1992 com um investimento inicial de seis milhOes de contos, aumentado 
nos meses seguintes, porque, segundo o presidente do CA do canal, as receitas publicit8rias ficaram aqufm 
do esperado (Se?e, 30 de Setembro de 1993). 
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Niio deixando de privilegiar a informai;iio, os responsaveis da programai;iio 
adoptaram as novelas brasileiras como produtos estruturantes do horario 
nobre8

• Em Junho de 1993, o Jornal da Noite andou a reboque da progra
mai;iio estipulada para a produi;iio da Globo Renascer, cedendo-lhe mesmo o
espai;o das 20hOO'. Paralelamente a uma polftica de confronto concretizada
atraves dos notici.irios e das novelas, arrisca-se a compra de formatos que
introduzem alguma inovai;iio na oferta televisiva. Por exemplo, em Outubro
de 1993, estreia Chuva de Estrelas, apresentado por Catarina Furtado, que
veio a ser o programa da SIC mais visto do ano. Por esta altura, a estai;iio de
Carnaxide pode contar ainda com Marina Mota e Teresa Guilherme, cujas
transferencias da R TP permitiram a emissiio de conteudos popularizados na
TV publica: Ora Bolas! Marina, uma especie de remake de Marina, Marina;
e O Resto e Conversa, um talk show emitido no perfodo da tarde conduzido
por Teresa Guilherme, semelhante aquele que a apresentadora coordenara an
teriormente com o titulo O Cha das Cinco. Em horario tardio, a SIC explora
um liliio ignorado nos outros canais: os programas er6ticos10 •
No que diz respeito a informai;iio semanal do primeiro semestre de 1993, a
SIC tern no ar dois debates generalistas (Ter,a a Noite e Canta Corrente),
dais talk shows de trai;o intimista (Segredos e Sexo Forte) e tres programas de
informai;iio tematica (Os Donos da Bola, Internacional SIC e Tosti'ies e Mi
/hoes). Na grelha de Outono, desaparecem Conta Corrente, Segredos e Sexo
Forte e estreiam Casas de Policia, um programa que mistura reportagens
com debate em estudio, e Conversas Curtas, moderado pelo editor de politica
da SIC. Em Dezembro, a apresentadora de Sexo Forte surge com o talk show
O Pecado Mora Aqui. Todos estes programas siio apresentados por jornalis
tas, excepto Segredos, entregue a economista Helena Sacadura Cabral. Niio
e, porem, nos talk shows que a SIC se evidencia, mas em programas de debate
e/on reportagem que, ao contrario daquilo que acontece na RTP, cumprem
uma periodicidade semanal e apresentam formates que se constituem como
microesferas publicas que, mais do que absorverem aquilo que !hes e exterior,
siio, acima de tudo, territ6rios que reconfiguram a realidade de que tratam
(cf. Quadro 2).

8 Refira-se a promoi;iio, feita em Novembro de 1992, a novela De Corpo Alma que desencadeou o primeiro 
grande confronto de contra-programa�iio do Canal 1 que, na noite de 15 de Novembro, antecipou inespera
damente a estreia da sua novela Pedra sabre Pedra a fim de desviar a atem;:iio das audiencias da SIC. 
9 Depois de um tempo em que a tllctica foi a de "telejornal contra telejornal e novela contra novela", a SIC 
optou por outra: "telejornal contra novela". Mas isso niio resultou em termos de audiCncias. Por isso, pouco 
tempo depois, regressaria ao confronto honirio dentro do mesmo genero de programas. 
10 Em Janeiro de 1993, a esta�ii.o de Carnaxide integra na sua grelha Agua na Boca que chega a serum dos 
seus programas mais vistos e, em Fevereiro, estreia Playboy. A estes dois programas, sucedem-se outros simi
lares {Didrios Er6ticos, Valentina e Diamantes). Estas produ�Oes, adquiridas no estrangeiro, encontravam 
tambem alguns ecos em programas produzidos pela pr6pria esta�ii.o, nomeadamente em Encontros lmediatos 
e Na Gama Com. 
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1.2.3 TVI: a influencia das institui�iies religiosas 

Uma televisiio alternativa: esta e a ambi�iio dos primeiros tempos da Quatro. 
Iniciando as emissoes a 20 de Fevereiro de 199311

, o canal esta no ar 66 ho
ras por semana12

, 21 das quais com prodm;iio pr6pria. No dia de abertura das 
emiss6es, o respectivo presidente do CA reafirma o seu projecto coma "uma 
televisiio de valores, com uma clara orienta�iio de personalismo humanista e 
cristio" e garante que nao se vai encetar "uma corrida contra a RTP ou contra 
a SIC" (Publico, 20 de Fevereiro de 1993). No que diz respeito ao perfil do 
espectador-tipo, o director de Informa�ao, Ant6nio Rego, apresenta-o como 
"popular" (TV Guia, n.0 732, Fevereiro de 1993); o director de Programa�iio, 
Jose Nuno Martins, acrescenta que "e gente simples, de trabalho" (TV Guia, 
n.0 748, Junho de 1993). E curioso notar o rnimero de vezes que se reitera o con
ceito de "TV popular", acreditando que, a partir dai, se poderia proporcionar 
uma oferta televisiva "alternativa". Quanta a filosofia da esta,;ao, a "familia" e 
o "humanismo cristiio" sao sempre referenciais de base, mas que nao foram su
ficientemente fortes para sustentarem um canal que cedo come,;ou a denunciar
limita,;Oes financeiras. Quatro meses depois da primeira emissao, Jose Nuno
Martins reconhece insuficiencias ao nfvel dos "recursos logfsticos, tecnol6gicos,
operacionais e ate humanos", o que retira aos programas a qualidade necessciria
(TV Guia, n.0 748, Junho de 1993). Este discurso que acentua os constrangi
mentos or�amentais e assumido por Roberto Carneiro no primeiro dia de emis
s6es: "Se tivesse todo o dinheiro do mundo, garanto que niio teria esta grelha
- teria outra bastante diferente" (Publico, 20 de Fevereiro de 1993).
Ao contrario da SIC, que faz das novelas brasileiras uma aposta da tira diaria
do horario nobre, a TV! opta por uma novela portuguesa (Telhados de Vidro)
e por outra venezuelana (Lagrimas). Paralelamente ao cinema, a oferta da
esta,iio centra-se em programas produzidos em Portugal13

• A partir da tem
porada de Outono, nota-se alguma renovac;ao, resultante essencialmente da
entrada de dois profissionais da RTP: Manuel Luis Goucha, a quern se entrega
a apresenta,iio de Momentos de Gloria, e Artur Albarran, que e colocado
a frente de um debate semanal ao qua! e dado o nome do jornalista. A estes
dois programas juntam-se, na area do entretenimento, a telenovela brasileira
Rosa Baiana (uma prodm;iio da TV Bandeirantes), uma outra venezuelana
(Topazio) e o concurso Queridos Inimigos.

11 As emissOes da Quatro come�am as 20 horas do dia 20 de Fevereiro, com um programa - narrado em off 

por Teresa Fernandes - em que se faz uma dramatiza�iio com uma familia fictlcia que, no ano 2003, ocupa os 
sens tempos livres a rever os momentos iniciais deste canal. Segue-se o espa�o publicitario com 20 spots, no 
primeiro dos quais se veem manges publicitando rebm;ados peitorais. Este quadro idilico esta longe de reter 
o essencial daquilo que viria a acontecer na Quatro.
12 A TVI come�a com oito horas de emissiio diaria de z.a a 6.' feira e 14 horas aos fins-de-semana. Na sua
estrutura, conta com cerca de 230 funcionarios. 
13 Cozido ii Port11g11esa, Fado, Fadinho, Cartas de Amor siio alguns dos programas semanais colocados em 
horario nobre. Outro destaque da esta�iio e um concurso diario, marcadamente popular, A Amiga Olga. 
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No campo da informa,iio, a TVI niio sobressai no PAP. Convem niio esquecer 
que a polftica editorial da Quatro se distancia do tom agressivo adoptado nos 
restantes canais14

• Apesar de reconhecer que "o espect.iculo das emoi;Oes in
teressa", o director de Informac;ao, Ant6nio Rego, insiste em faze-lo com "as 
coisas bonitas que acontecem na vida", encarando o jornalismo da sua estac;a'.o 
como "exercfcio de convivio com os espectadores" (TV Guia, n,0 732, Fevereiro 
de 1993). Antes da inaugura,iio do canal, Antonio Rego, em declara,6es ii edi
,ao do Publico de 30 de Janeiro de 1993, deixava as seguintes inten,6es: 

Vamos tentar descobrir angulos complementares dos factos, pontos de vista desblo
queantes dos problemas. Na'.o nos contentaremos com o espect:iculo das situai;Oes. 
Nao vamos ter nem uma linguagem nem uma 6ptica institucionais, niio vamos 
estar dependentes apenas do Ultimo foguet6rio. Nao me importo que a Quatro 
chegue um minuto atrasada aos acontecimentos, prefiro que narre de forma dife
rente aquilo que vir. 

Em termos de informa�iio semanal, ha um numero razoavel de programas que 
percorre (quase) todo o anode 1993, embora com permanentes mudan�as ho
rarias. E o caso dos formatos de desporto que se repartem entre o futebol (Pro
/ongamento), os desportos radicais (Na Maior) e as modalidades autom6veis 
(Quarta a Fundo e Te/emotor). Estas siio, sobretudo, emiss6es feitas com um 
conjunto de pe,as noticiosas que diio conta dos principais acontecimentos da 
semana. No primeiro semestre do ano, salientam-se ainda um magazine que 
se centra em figuras do chamado jet 7 (0/hares) e um formato voltado para 
as novidades do universo da inform.itica, nomeadamente jogos electr6nicos 
(Jane/as Virtuais). 0 primeiro e apresentado por um corredor de autom6veis; 
o segundo por jovens estudantes, evidenciando-se em ambos uma componente
mais de entretenimento do que de informa,iio15

, No que diz respeito a deba
tes, a Quatro coloca no ar Referendo, um programa feito em colabora,iio 
com a Universidade Cat6lica e apresentado pela jornalista Gra,a Franco; e 
Frontal, um programa conduzido pelos jornalistas Paula Magalhiies e Jorge 
Nuno Oliveira. Em Outubro, desaparecem da grelha estes dois ultimos deba
tes e 0/hares, surgindo, por outro !ado, um programa religioso apresentado 
pelo jesufta Vaz Pinto (Caixa de Perguntas), uma emissiio vocacionada para 
notfcias regionais (Pais Real) e um debate (Artur Albarran). Este ultimo pro
grama provocar.i uma certa ruptura no tipo de jornalismo desenvolvido nesta 
esta,iio. Concentrando grandes meios tecnicos e humanos, Artur Albarran 

14 A preocupar;iio co m a concorrencia (quase) nunca e assumid a pelos jor nalistas da Quatro. "Nunca entraria
mos pela c oncorrencia desenfreada como a que existe entre a RTP ea SIC, onde niio ha regras nem lealdade. 
Ser os lllti m os niio nos vai preocupar, desde que o sejamos dando a notfcia com maior rigor", afirma o direc
tor-adjunt o de Informar;iio Jorge Nun o Oliveira (TV 7 Dias, n.0 304, Ja neiro de 1993). 
15 Paulo Dimas, coordenador de Jane/as Virtuais, assume precisamente isso ao afirmar que o pr ograma pre
tende "divertir e surpreender o espectador" (TV Mais, 22 de Maio de 1993). 
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1.3 Programas de informa�iio: quem fala do qui nos plateaux televisivos 

1.3.1 Uma informa�iio estruturada e estruturante em rela�iio au espa�o publico 

Nao e na reconquista da rua que o espa,o publico das sociedades urbanas 
culturalmente heterogeneas e territorialmente dispersas se fortificara, ao con
trario do que, por vezes, se defende19

• Talvez seja dificil actualizar hoje este 
conceito num lugar de debate estruturado pelo prazer de falar em conjunto
sem qualquer constrangimento, pr6ximo da esfera da Publicidade desenhada
por Jurgen Habermas (1986). Mas podemos perspectiva-lo como espa,o de
circula<;iio e de comunica,;ao, sujeito a algumas limita,;Oes, mas, mesmo as
sim, suficientemente aberto para, pelo menos, chegar aqueles que manifestem
interesse em conhecer aquilo que ai se passa. Deste ponto de vista, os debates
televisivos dos canais generalistas afiguram-se como um dos pontos centrais
do espa,o publico contemporaneo.
Sendo palcos por excelencia de representa,ao da realidade, os programas de in
forma,;iio siio simultaneamente uma oportunidade para um redimensionamento
do objecto de debate. E nessa circularidade que se percebe o condicionamento
redproco entre a sociedade e a  televisiio e que Mario Mesquita (2003: 117) ex
plica assim: "As rela,;Oes sociais, politicas e econ6micas induzem representa,;6es
medi.iticas que, por sua vez, se repercutem na sociedade". Esta mlltua influencia
e assinalada em varios trabalhos que elegem o audiovisual coma objecto de
estudo. Veja-se, por exemplo, a investiga,ao desenvolvida por Teresa Velazquez
(1992) sabre o relacionamento dos politicos com a televisiio. Citando Mauro
Wolf, a autora defende que "a fun,ao primordial dos media e a constru,ao da
imagem da realidade social" (1992: 23), apresentando os plateaux televisivos
coma um espa�o ao mesmo tempo institucionalizado por pr:iticas que lhe sao
exteriores e instituinte de novos contornos da realidade que absorve (1992: 109-
-119). Nao e diferente a perspectiva de Noel Nel que, tomando os debates te
levisivos coma uma especie de "laborat6rio da opiniiio" (1990: 43), faz deles
um momenta estruturado e estruturante em rela,;8.o clquilo que existe. Sao, na
verdade, muitas as propostas que nos remetem para esse dialogo. Reactualiza
mos aqui a visiio de Louis Quere sobre o espa,o publico por nos parecer aquela
que, neste contexto, proporciona vectores de aproxima,;8.o ao nosso objecto de
estudo. Considerando o espa,;o ptiblico "como forma" e "coma acontecimento",
o investigador frances (1995: 94-99) defende que esse espa,o configura rela,oes/

19 Num livro organizado por si sobre o espa<;o pUblico contemporaneo, Isaac Joseph abre a obra com um 
artigo que intitula "Reprendre la Rue". Na sua opiniiio, "niio h;i democracia mais dur;ivel do que a da rua, 
como espa<;o de reencontro com o estrangeiro, como espa<;o de co-presen<;a niio apenas com outrem, mas com 
cada um, testemunho e juiz da vulnerabilidade do la<;o social" (1995: 34). 
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praticas sociais que absorve do exterior (nfvel da forma) e que as faz emergir a 
uma visibilidade que !hes confere uma individualiza,ao (nfvel do acontecimen
to), ou seja, torna-se um produto <las pr:iticas que suscita, torna possfvel e/ou 
condiciona. Segundo Quere, esse espa,o publico que se pretende vivo apenas 
se constituiu como tal atraves da tematiza�ao contfnua das quest6es de que se 

ocupa. Dar forma e conferir o estatuto de acontecimento a alguma coisa implica 
saber de que estamos a falar (temas) e, antes disso, perceber que tipo de rela,iio 
podemos estabelecer com a sociedade (mais pr6-activo ou mais reactivo). 
Neste ponto, orientaremos a analise dos programas de debate e/ou entrevista 
para a procura dos temas e para o relacionamento que esses formatos televisivos 

mantiveram com a actualidade. No Canal 1, integram-se De Caras, Marcha do 

Tempo e Entrevista de Maria Elisa; na SIC, Terra a Noite, Canta Corrente e 
Conversas Curtas; na Quatro, Referenda, Frontal e Artur Albarran. Todos co
locados num segmento considerado coma horario nobre (antes da meia-noite). 
Alguns em sobreposi�iio, out ros em alternancia; uns mais vocacionados para 

criar uma agenda mediatica, outros mais seguidores de uma agenda publica. 

E no De Caras, apresentado pelo director-coordenador de Programas e In
forma,ao da RTP, que os assuntos politicos mais se evidenciam. Em ano de 
eleii;Oes autclrquicas, este programa integrou nos dois Ultimas meses do ano 
quatro debates consagrados aos munidpios do Porto, de Lisboa e <las respec
tivas zonas metropolitanas, reservando no primeiro semestre duas emissOes 

para entrevistar os presidentes <las autarquias de Lisboa e do Porto. A politi
ca governamental tambem foi privilegiada, notando-se af uma linha editorial 
reactiva aos factos. Por exemplo, a 2 de Fevereiro, chama-se o ministro do 

Emprego e Seguran,a Social para falar do trabalho infantil ou do aumento da 
Fun,ao Publica, quando esses t6picos constavam ja da agenda da Assembleia 
da Republica e dos sindicatos. Na verdade, De Caras foi mais uma especie de 
forum para debater o que ja circulava na esfera publica do que uma oportuni
dade para af introduzir novas quest6es. Mesmo nos (poucos) programas que 
consagrou a areas fora do campo politico, a postura da equipa de Jose Eduardo 
Moniz nao se alterou. Nao e, pois, a novidade ou a est r utura<;3o de novas 
temas que De Caras constr6i em cada uma <las suas (irregulares) emiss6es, 
mas uma ampla sala de trabalho onde se interpelam as fontes oficiais do pafs 
perante uma vasta assembleia que esta ali, sobretudo, para ouvir. 
Alternando semanalmente com De Caras'0

, Marcha do Tempo, conduzido 
par Maria Elisa, privilegia igualmente a polftica, mas, ao contrario do pro
grama de Jose Eduardo Moniz que a circunscreve ao piano nacional, neste de
bate a prioridade e dada it politica internacional. No ultimo programa (22/7), 

20 Uma altern.incia nem sempre respeitada devido a inconst.incia com que iam para oar os debates do Canal 1
da RTP. 

51 



a jornalista desloca-se mesmo a Mo,ambique para ai entrevistar o presidente 
Joaquim Chissano e o lider da Renamo, Afonso Dlakhama. Trata-se aqui de 
uma excepc;ao, j.i que nao e com os protagonistas dos acontecimentos que Mar

cha do Tempo discute os temas internacionais, mas com politicos ou jornalistas 
portugueses21

, o que "des-localiza" o que e dito para dentro das nossas frontei
ras. Dias antes do seu programa come,ar, Maria Elisa promete desenvolver as 
emiss6es numa linguagem simples e com um enquadramento acessfvel, subli
nhando, no entanto, que alguns assuntos serao, "de certo modo, elitistas" (TV 

Mais, 1 de Fevereiro de 1993). Num primeiro momento foi isso que aconteceu, 
sobretudo devido aos interlocutores escolhidos para debater o "dinheiro" (pes
soas ligadas a macroeconomia) e a "ciencia e conhecimento cientffico" (con
ceituados investigadores). A partir da terceira emissao (9/3), onde se fez uma 
retrospectiva da vida do Presidente da Republica Mario Soares, a linha edito
rial anunciada como um esfor,o para puxar temas de minorias (ligados a elites 
sociais) para o centro do espa,o mediatico esbate-se para dar lugar a tematicas 
que ocupam grande espa<;o na actualidade noticiosa, principalmente no piano 
internacional22

• Pelo meio, Maria Elisa ainda fez alguns desvios do campo po
litico. Como quando se falou nos emigrantes de sucesso (6/4), na influencia do 
Norte (18/5) ou na saude que temos (15/6). 
Na temporada de Outono, Maria Elisa conduz um espa,o de entrevista a que 
da o seu nome. A politica nacional e af o filao central, seguido de temas que 
se integram noutras areas estruturais, coma a macroeconomia ou a cultura. 

As entrevistas com o toureiro Pedrito de Portugal (16/10) e com o piloto Pedro 
Lamy (12/11) fizeram a entrevistadora enveredar por areas pouco frequen
tes neste genera, introduzindo nelas uma acentuada noticiabilidade. Foram 
apenas duas emissoes, mas, de certa forma, assinalaram a possibilidade de 
preencher uma grande-entrevista com actores que nao integravam as chama
das fontes oficiais que diariamente ocupavam o topo dos alinhamentos dos 
noticiarios da TV publica, como constatamos num estudo que desenvolvemos 
sobre o Telejornal da RTP1 (Lopes, 1999). 

A SIC tern um numero semelhante de debates que aparecem regularmente em 
antena, ao contrario daquilo que acontece na esta,iio de servi,o publico. Ou
tra diferem;a tern a ver com o tipo de rela,ao que esses formatos estabelecem 
com a realidade. Mais do que seguir uma agenda publica, essas emissoes de in
forma,iio semanal constroem alinhamentos que condicionam frequentemente 
a actualidade. E se nesta fase ha uma preferencia por temas relacionados com 

21 Por exemplo, para analisar a presidfncia de Bill Clinton, Maria Elisa convidou Vasco Pulido Valente e 
Vicente Jorge Silva (29/7). 
n Como a guerra entre o MPLA ea UNIT A (16/3), a poHtica europeia {4/5), as elei<;Oes legislativas em Espa
nha (1/6), a America de Clinton (29/6) ou o clima po!ftico agitado de Mo�ambique (22/7). 
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portuguesa se resolvem, s3.o menos importantes ou menos actuais. Por isso, manti
vemos a decisao de dedicar o programa de hoje aos agricultores e dirigimos convite 
ao Eng. Ant6nio Campos, deputado do Partido Socialista que protagonizou, nestas 

Ultimas semanas, uma acesa poli:mica com o Governo e com a CAP a prop6sito da 
aplicai;ao dos fundos comunitarios. 

A mesma situac;iio repetir-se-ia a 8 de Abril, quando se discute "o novo regu
lamento da Assembleia da Republica e o blackout dos jornalistas parlamen
tares". Nao tendo conseguido trazer a esttidio responsclveis parlamentares e 
governamentais do PSD para debater esta questiio, Canta Corrente convida 
um dos jornalistas com uma opiniao mais radical contra esta iniciativa poli
tica: o director do jornal Publico, Vicente Jorge Silva. Curiosamente quinze 
dias depois, o subsecretario de Estado Amandio de Oliveira aceita explicar a 
Margarida Marante o defice de 10 milhoes de contos que a RTP acumulara 
no ano anterior e que, naquela semana, tinha sido noticiado na imprensa. 
Aos poucos, os politicos iam compreendendo que, na sua ausencia, o progra
ma se realizava com os criticos25 . Das areas estruturais, a jornalista Marga
rida Marante - formada tambem em Direito - privilegia a justic;a, a qua] faz 
diferentes aproximac;oes, quase sempre contra a corrente. Por exemplo, a 25 
de Fevereiro, discute-se o novo Codigo Penal que, dali a semanas, haveria de 
ser apresentado em Conselho de Ministros pelo titular da pasta da Jnstic;a. 
Marante antecipa-se com um debate centrado no campo juridico, convidan
do, para isso, Figueiredo Dias, presidente da Comissiio de Reforma donde 
saiu a versiio desse nova Codigo Penal. Ao introduzir o entrevistado, a jor
nalista afirma que "a elaborac;iio deste Codigo nao foi acompanhada de de
bate ptiblico", acrescentando ser esse "carclcter restrito e quase confidencial 
do trabalho da comissao a primeira das criticas que se pode fazer ao nova 
Codigo Penal"". A 26 de Maio, recupera-se a discussao sobre a polemica lei 
anti-corrupi;iio que decorria na Assembleia da Republica, mas, em vez de de
putados, a jornalista opta pelo procurador-geral Antonio Maximiano e pelo 
advogado Jose Antonio Barreiros, juntando, assim, a discussiio parlamentar 
o conflito latente entre magistrados e Policia e entre poder politico e poder
judicial.

lJ Niio se pense que apenas o partido do Governo foi afectado por esta postura editorial. A 4 de Mar<yo, quan
do come"ya o 7.° Congresso da CGTP, Margarida Marante entrevista Jose Luis Judas, que se afastara daquela 
central sindical, depois de entregar uma carta de demissiio onde se dizia vitima de um processo persecut6rio, 
numa alusiio ao ajuste de contas da direc<yiio do PCP, que niio lhe tera perdoado a dissidencia do partido. 0 
convidado-surpresa era o PCP, que acabou por nllo se fazer representar. A emissllo faz-se apenas com Judas, 
mas, na semana seguinte, Carlos Carvalhas aparecia diante da jornalista para a sua primeira entrevista 
televisiva na qualidade de secretirio-geral do PCP, sendo ai confrontado com a questllo que o seu partido 
recusara responder dias arras. 
l6 Na segunda parte, o convidado-surpresa e o juiz Orlando Afonso, do Conselho Superior da Magistratura. 
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Conduzido par Miguel Sousa Tavares27
, Ter,a a Noite confrontar-se-i, no pri

meiro semestre de 1993, com De Caras e Marcha do Tempo - um embate que 
a SIC procura minimizar, preferindo salientar a idiossincrasia do seu forma
to28 . Num pals onde ha, segundo Sousa Tavares, "pouca coragem para discutir 
certos temas e assumir divergencias", o objectivo era fazer "um verdadeiro 
debate de ideias", partindo do seguinte pressuposto: "Ou o cavaquismo esgota 
a vontade de o pa.ls pensar, discutir, ter ideias; ou nao esgota. E se nao esgota", 
acrescenta o jornalista, "h.i espa,;o para questionar" (TV Mais, 1 de Fevereiro 
de 1993). Acredita-se nesta segunda hip6tese, pretendendo-se fazer de Ter,a a 
Noite o motor de uma discussiio que coloque em confronto diferentes opini6es 
sob re temas que se consideram pouco problematizados socialmente. "56 os 
ignorantes niio tern duvidas. 56 as ditaduras niio debatem. Num regime aber
to, num pals inteligente, nao ha tabus, nao ha constrangimentos, nao ha medo 
de discordar", lia-se no anuncio do lan,amento deste programa. Estas afirma
,oes tern subjacente a vontade de promover uma esfera publica que privilegie 
os assuntos da polis e que contribua para redesenhar o espa,o social. A ideia 
nao e, de todo, gerar ·consensos, mas provocar uma discussao colectiva. 0 ecra 
assemelha-se a uma especie de igora pela amplitude dos debates e a um teatro 
pela carga dramatica que encerra cada emissao. 
Dos programas de informa,iio semanal dos canais generalistas, o de Sousa 
Tavares e o que apresenta mais diversidade de temas. Porque e o que mais 
tempo permanece em antena em 1993 e tambem o que mais se preocupa em 
trazer para o espa,o mediitico diferentes campos sociais. A nivel politico, dis
cutem-se polfticas governamentais, locais e partidarias. De 3mbito nacional e 
internacional. No que diz respeito a areas estruturais, evidenciam-se assuntos 
macroecon6micos (como o aproveitamento e aplica�ao dos fundos comuni
tirios); fala-se da agricultura, abordam-se quest6es educativas (as greves no 
Ensino Superior ou a forma,iio dos alunos nos primeiros graus de ensino); 
focam-se problemas da saude (a negligencia medica, a eutanisia, a SIDA), dis
cutem-se algumas dimens6es da justi,a (o nova C6digo Penal, a governamen
taliza,iio da Justi,a), problematiza-se o poder da Igreja, entre outros t6picos. 
Relativamente ii vida social perspectivada numa microdimensiio, fala-se da 
rela,iio dos cidadiios com a Polfcia, da droga, do turismo algarvio, das couta
das turfsticas e associativas, entre outros assuntos. 
Nesse espa,o publico televisivo, participavam dais comentadores-residentes 
(Pacheco Pereira e Antonio Barreto, militantes dos dais principais partidos 

27 Sousa Tavares havia declinado o convite da SIC para participar no Jogo da Verdade, o programa que an
tecedeu Terr;a 11 Noite. 
is Jose Eduardo Moniz tambfm recusa assumir abertamente o confronto, mas Maria Elisa reconhece isso,
considerando Miguel Sousa Tavares "um sfrio concorrente", embora garanta preferir que "seja um jornalista 
com qualidade a estar do lado de 18", na medida em que considera ser "esse tipo de concorrencia" que a esti
mula (TV Mais, 1 de Fevereiro de 1993). 

55 



politicos portugueses e com uma conhecida apetencia por um vivaz debate 
argumentativo) e dois convidados em fun,iio do tema em debate, aos quais 
se juntavam testemunhos pontuais de pessoas que se sentavam numa parte 
marginal do estudio (bancada). 0 programa arrancava com uma pergunta 
inicial29

, it qua! os telespectadores, atraves de uma chamada telef6nica, po
diam responder com um sim ou um nao. Para Ant6nio Barreto, "a fun\'.80 
mais importante do programa e deixar um dilema em cima da mesa dos cida
diios". No infcio da segunda serie, Pacheco Pereira fazia um balan,o positivo 
do programa cuja f6rmula considerava "inovadora", apesar de defender a 
necessidade de se evoluir na discussiio dos temas (TV 7 Dias, n.0 343, Ou
tubro de 1993)30

• Em termos de t6picos, niio se notam diferen,as snbstan
ciais nas duas series de Ter,a a Noite. Em ambas se salienta o esfor,o por
cumprir aquilo que os seus responsaveis haviam anunciado: criar um espai;o
de debate publico, que trouxesse para estudio temas da actualidade para os
problematizar noutras dimens5es, mas suficientemente aut6nomo para gerar
discuss6es soltas da agenda ptiblica. Consegue ser inovador niio pelos temas
tratados, mas sobretudo pelo tipo de interlocutores escolhidos, como expli
caremos mais a frente.
Ao Ter,a a Noite junta-se, a partir de Outubro, Conversas Curtas, um pro
grama apresentado pelo editor de politica da SIC, Carneiro Jacinto, que reu
ne, no serao de domingo, quatro pessoas que, por qualquer motivo, foram
noticia nos dias anteriores. "O que se pretende e que o convidado venha ao
programa e explique as pessoas o porquf de ter estado em evidfncia", diz o
apresentador de Conversas Curtas (TV 7 Dias, n.0 338, Setembro de 1993).
Subjacente a esta ideia de criar um formato onde se analise a actualidade no
ticiosa esta aquilo que o jornalista considera terem sido as "insuficifncias" da
SIC na area de que e responsavel: a polftica nacional31

• Nao se pense, porem,
que Conversas Curtas e um espa<;o exclusivamente politico. Tambem o e, mas
nele cabem muitos outros temas. Varios em cada emissiio. Na estreia (3/10),
Carneiro Jacinto, ao apresentar os seus convidados, lan<;a, juntamente com o
pivot de abertura, a linha editorial do programa: um jornalismo irreverente
face aos diferentes poderes, de balan,o da semana, feito com fontes oficiais,

29 Apontamos exemplos de perg untas que deram o mote a algumas emissOes de Terra a Noite: "Os politicos 
servem-se do futebol?" (6/4); "Ha razOes validas para a contestai;lto estudantil?" (25/5); "A imprensa tern 
poder a mais?" (1/6). 
30 E se a inexistencia de um leque amplo de pessoas com capacidade de intervir neste programa era consi
derado um problema, jil a escolha dos assuntos a debater reflectia a situai;ilo inversa. Seleccionados pelo 
apresentador e comentadores residentes, os temas cedo comei;aram a exceder o nl.lmero de emissOes previstas. 
No inicio da segunda serte do programa, Ant6nio Barreto dava conta de "140 propostas para apenas 25 
programas" (TV 7 Dias, n.0 342, Outubro de 1993). 
31 Ainda que se enaltei;a com o facto de se ter conseguido fazer um "grande espectaculo de informai;ilo sabre 
o ponto de vista da linguagem e da imagem", Carneiro Jacinto reconhece que, nos Ultimos meses, a sua equi
pa falhara no contelldo da noticia: "Fizeram-se coisas que, mesmo depois de hem espremidas, niio tinham 
nenhuma noticia la dentro" (TV 7 Dias, n.0 338, Setembro de 1993). 
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especializadas e tambem com o cidadao comum de quern o apresentador diz 
esperar cartas sobre aquilo que se vai conversando semanalmente em estlldio: 

Esta semana meteuRse .igua por todos os lados. Afinal a hist6ria do aluminio de 
Evora era s6 uma parte do reservat6rio. Agora que se sabe que, de norte a sul do 
pais, ha por af muitas Evoras ... resultado ... mal a SIC p6s a nu o estado da .igua 
da nai;iio, foi um 've se te avias'. Tudo o que era vasilhame disponivel desapareceu 
num abrir e fechar de olhos e quern ficou a ganhar foi Sousa Cintra, mas, como 
ainda n3.o ha anedota, ficou tudo na mesma. Os respons.iveis niio tugiram nem 
mugiram. Para este primeiro programa, convidei o ministro da Educai;iio, Couto 
dos Santos, par raz6es que diria quase 6bvias (as propinas, o acesso ao Ensino 
Superior ... ); o 'pai' do primeiro satClite portugues, o professor Carvalho Rodri
gues, para nos contar a aventura do Po-SAT1 Ia em cima e ca em baixo; Maga
lhaes Pereira, o advogado das pequenas e mfdias empresas que est.io em conflito 
com a Expo'98; e o Coronel Rebocho Vaz, autor de um livro sobre a sua vivencia 
como militar em Africa. E evidente que voces que me acompanham ai em casa 
terao algo a dizer sobre esta e outras entrevistas, sobre o crit6rio dos convites, as 
perguntas e respostas ... 

Nas dez emissoes que coordena e apresenta em 1993, Carneiro Jacinto traz 
para Conversas Curtas t6picos que fizeram a actualidade da semana e tam
bem puxa para al muitos outros que nao tiveram grande destaque mediatico. 
Nos primeiros, integram-se essencialmente temas politicos enquadrados nao 
s6 pelos protagonistas <lesses factos32

, mas tambem por quern se pronuncia 
criticamente acerca deles33

; nos segundos cabem variados assuntos34 para a 
discussao dos quais se convidam interlocutores mediaticamente marginais. 
No ultimo programa do ano, no rescaldo das elei�oes autarquicas, Carneiro 
Jacinto, depois de resumir aquilo que nos ultimos dias marcara a actualidade 
dos partidos politicos, formula um desejo: "Que 94 nao seja tao mau como 
93". A sua referencia principal seria a politica, um campo cuja agenda Con

versas Curtas semanalmente vai integrando, devolvendo-lhe em troca um 
novo desenho dos assuntos que dai recebia. Como, ali.is, acontece com Canta 

Corrente e Terra a Noite. 

32 Quando se falava na possibilidade de baixar o prer;o dos medicamentos, conversa-se com o ministro da 
Sallde para que este defina aquilo que se iria fazer {21/11); na semana em que se vota o financiamento dos 
partidos, o presidente da Comissao de Direitos, Liberdades e Garantias {defensor dessa proposta) explica o 
que muda com a nova Lei (28/12). 
H Os pianos do Governo para o sector das Telecomunica�Oes silo discutidos com o antigo presidente da 
Marconi, que manifesta reservas sabre essas novas poliricas (14/11); na semana em que Braga de Macedo 
abandona a pasta das Finanr;as convida-se o presidente da CIP para fazer o balan�o do trabalho desse politico 
(5/12). 
34 Um programa para incentivar doutoramentos (17/10), a F6rmula Indy Lights (24/10), cantores que interpre
tam canr;Oes no final do programa {Luis Represas a 7/11, Sergio Godinho a 21/11); a ordena�ao de mulheres 
na lgreja Protestante portuguesa (5/12) silo assuntos que estruturam algumas Co11versas C11rtas. 
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residentes apresentam posi,6es politicas e filos6ficas opostas. A apresenta
dora de Referendo compara o formato de Sousa Tavares a um "combate de 
boxe" donde resultam vencedores e vencidos. Grac;a Franco, embora reconhe
�a que as suas emiss6es nem sempre tfm a vivacidade que se encontra na SIC, 
salienta outros aspectos do sen programa: "Perde-se em espectaculo e ganha
se em pedagogia", argumentando que a sondagem apresentada e alvo de um 
tratamento previo de dados, enquanto Ter,;:a a Noite recorre a chamadas 
telef6nicas para auscultar directamente os telespectadores (TV Guia n.0 752, 
Julho de 1993). 
E o quotidiano que Referenda procura destacar semanalmente, mesmo quan
do o tema se situa no piano politico ou em areas estruturais. Par exemplo, 
quando se discute a "privatiza<;iio da saude em Portugal" (25/3), juntam-se 
no plateau politicos e medicos. Uns para explicarem o projecto-lei do Gover
no que previa a entrada dos privados nesse sector, outros para falarem das 
implica<;6es que isso poderia ter na presta<;iio dos cuidados basicos de sau
de. Na emissiio onde se destaca "a agricultura" (15/4), estiio, para alem dos 
dois comentadores residentes38

, um engenheiro agr6nomo e um agricultor39
, 

Um dos tra<;os mais salientes em Referenda relaciona-se com a preocupa<;iio 
em discutir valores, particularmente aqueles que se ligam a religiiio cat6lica40

• 

Desprendido de uma agenda publica, embora niio desligado da actualidade 
noticiosa, este programa retoma temas conhecidos para os perspectivar em 
liga<;iio estreita com vivencias quotidianas. Nesse plateau, o telespectador niio 
encontra um forum de debate publico, nem tiio-pouco uma agora. Referenda 

aproxima-se mais de uma especie de sala-de-estar na qua! uma familia pode 
conversar acerca dos acontecimentos. 
Nos tres meses em que esta no ar, Frontal presta aten<;iio a realidades regio
nais as escalas internacional e nacional. Pelo meio, fica um ntimero reduzido 
de emiss6es onde se fala de alguns sectores estruturais do nosso pafs: da 
economia (20/4), da agricultura (4/5) e da educa<;iio (16/6). No piano inter
nacional, o programa apresentado pelos jornalistas Paula Magalhiies e Jorge 
Nuno Oliveira destaca Angola e Mo,ambique41

• Ao nfvel local, privilegia-se 

H Nessa emissii.o, os comentadores sii.o o economista Ant6nio Borges e o soci6logo Braga da Cruz. 
39 A opr;ii.o de arrastar a discussii.o para a vida quotidiana do cidadii.o comum e feita em virias emissOes. Por 
exemplo, o audiovisual e perspectivado a partir da relar;iio que os telespectadores mantem com a TV (11/3); 
a situar;ii.o em Mor;ambique e analisada sob o ponto de vista da solidariedade dos portugueses em relar;iio a 
fome que atravessa esse pais (22/4). 
40 A 8 de Abril, Gra�a Franco constr6i a emissiio a volta da "import.i.ncia de Deus na vida de cada um"; a 13 
de Maio, traz a estlldio o tema das "apari�Oes de Fitima". Na semana anterior, havia sido destacada a "re
produ�iio medicamente assistida", a partir da seguinte questiio: "Acha bem que as pessoas que niio podem ter 
filhos recorram a reprodu�iio artificial?". Para al€:m de tre5 m€:dicos, a discussiio integrou Luis Archer, jesufta 
e professor de Gen€:tica Molecular. 
41 Frontal dedica tres emiss6es a Angola para falar de "direito humanos" (30/3), "armas qufmicas" (6/4) e 
dos "bastidores da guerra" (13/4). Mor;ambique €: o tema da emissiio de 2 de Junho sob o titulo "a estrada 
incerta". 
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a Regiao Norte que e tema de trfs programas consecutivos42 • Par apresentar 
t6picos de campos dfspares e par permanecer pouco tempo em antena, Fron
tal niio constr6i uma identidade que lhe permita ocupar um lugar definido 
no espai;o televisivo. Todavia, na parte final, ao explorar o local, introduz 
na informac;ao semanal um :filao ausente dos outros canais e que viria a ser 
retomado na temporada de Outono com outro nome e a partir do genero 
reportagem (Pais Real). 
Ainda que niio some um grande nllmero de emiss6es, nem registe audifncias 
expressivas, Artur Albarran e o debate do canal Quatro que mais chama a 
atenc;iio em 1993. Por ser alvo de uma forte campanha publicitaria43, por 
apresentar um amplo e colorido cenclrio que semanalmente se enchia de con
vidados, por envolver mais meios. Este debate conta ainda com um painel 
de 50 pessoas44 ao qua! cabia aferir, de forma constante, as prestai;5es do 
convidado central, do apresentador e dos restantes intervenientes na discus
siio. Se o apresentador promete trazer para a actualidade "as preocupac;6es 
que se entende estarem na ordem do dia", a direci;iio da Quatro pretende 
que este debate tambem contribua para fazer subir audiencias (TV Guia, 
n.0 767, Outubro de 1993). A estreia do programa cede o estudio ao secre
tario-geral do PS, Antonio Guterres, que responde a quest5es levantadas 
por jornalistas, empresclrios, sindicalistas, politicos e comentadores, numa 
espfcie de encenac;iio de um "debate da nac;ao" em cujo centro se coloca niio 
o primeiro-ministro, mas o lider do principal partido da oposii;iio. Embora
a politica ocupe a maior parte das emiss5es, Artur Albarran abre o pla
teau a tem.iticas que, ate entiio, estariam exclufdas deste gfnero televisivo: as
imagens que os idolos tern do nosso pais (22/10), o processo de seleci;iio dos
alinhamentos dos noticiarios (12/11), e a vida dos futebolistas (25/11). Estes
temas trazem para o debate televisivo um conjunto de convidados com gran
de popularidade junto da opiniiio publica, mas que habitualmente niio par
ticipava nesse gfnero televisivo. Paralelamente a emiss6es mais consensuais,
Artur Albarran procura tambem ter um papel activo na agenda politica. Por
exemplo, quando em plena crise da TAP e numa altura em que a Assembleia
da Republica discutia um programa de habitai;iio, traz a estudio o ministro
das Obras Publicas e Transportes para ai o confrontar com perguntas de
interlocutores de instituii;oes afectadas pelas politicas do respectivo Minis
terio (29/10). Ou entiio, quando escolhe para tema da emissiio a pergunta:
"Camarate: acidente ou atentado?" (5/11). Em Dezembro, este formato e

42 No primeiro, discute-se a politica (11/5); no segundo, a economia (18/5); no terceiro, a religiiio (25/5). 
u Do ant'incio que promovia o programa consrava o seguinte rexto: "Artur Albarran e o novo programa da 
TVI. E tern tudo para conquistar a maioria: reportagens polt!micas e profundas, debates, entrevistas. Albar
ran fala-lhe daquilo que !he interessa, dando voz a todos os 3.ngulos de cada problema". 
44 Esse painel era considerado representativo da opiniiio pllblica nacional, tendo sido seleccionado por uma 
empresa especiallzada em estudos de opiniiio, a Norma, e actualizado conforme o rema da emissiio. 

60 



reservado a debates das elei<;Oes aut.irquicas que se circunscrevem aos candi
datos dos municfpios do Porto e Lisboa. 
Pela linha editorial da esta,iio deliberadamente distanciada das fontes ofi
ciais, pelo formato dual escolhido para os programas, pela postura de anteci
pa,iio aos factos e pela adop,iio de uma especie de princfpio do contradit6rio 
assumido pelos entrevistadores, siio os debates da SIC que revelam mais von
tade em influenciar o desenho do espa,o publico contemporaneo. Os debates 
elou entrevistas do Canal 1 tendem a seguir uma agenda publica, reflectindo 
aquilo que ja e do dominio publico. Na Quatro, o primeiro semestre do ano 
caracteriza-se por um certo posicionamento reactivo em rela<;io aos acon
tecimentos, que e, de certo modo, invertido, a partir de Outubro, em Artur 

Albarran. Mais pr6-activos ou reactivos, aqueles que, em determinado pe
rfodo, coabitam em antena acabam por ser influenciados uns pelos outros. 
Ha temas que se repetem em programas de diferentes canais. Refira-se, por 
exemplo, a emissiio do dia 16 de Fevereiro de 1993 de Terra ii Noite, onde se 
discute a "droga e os seus efeitos na sociedade", com defensores e opositores a 

legaliza,iio do consumo de estupefacientes. Este foi o inicio de um debate que 
a sociedade, particularmente a classe polftica, arrastou durante v.irios meses 
e que De Caras viria a recuperar na emissiio de 26 de Outubro. Em termos 
tematicos, a politica nacional preenche em 1993 o maior numero de debates 
nos trfs canais generalistas. Nos microsespar;os pllblicos que semanalmente 
se abrem nos plateaux dessas emiss6es, v.irias zonas sociais sao ignoradas em 
pro! de uma tematiza,iio que privilegiava as politicas governamental e local 
(esta ultima por este ser um ano de elei,oes autarquicas). Como veremos mais 
a frente, esta op<;io teve uma ampla adesao das audifncias, o que nao ter8 
sido, de todo, ignorado pelos responsaveis dos diferentes debates. Embora 
alguns <lesses jornalistas sublinhem uma certa iudependencia da "ditadura do 
audfmetro", ninguem arriscaria insistir em temas que niio reunissem indices 
audimetricos satisfat6rios para o respectivo canal. 

1.3.2 A ocupa�iio do espa�o televisivo pelas elites (politicas e profissionais) 

Sendo um espa,o estruturado e estruturante em rela,iio a esfera publica con
tempor3nea, os debates televisivos constituem uma oportunidade para per
ceber quern siio as vozes com mais visibilidade, quando se trata de reflectir 
as quest6es que se consideram mais importantes em determinado momento. 
Quern tern ai direito a palavra? Havera cidadiios mais legitimos do que outros? 
Num artigo que intitula "Cidadania activa numa sociedade medi8tica", Adela 
Cortina (2004) sublinha que "importa interrogar se os media se converteram 
em meios de controlo que impedem os cidadiios de serem protagonistas da sua 
pr6pria vida". 
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Ouadro 4: Perfil dos convidados dos debates e entrevistas dos canais generalistas em 1993 
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Marcha do 
12 1 8 7 6 2 3 3 6 1 4 - - - - - -

Tempo 

De Caras 67 2 8 2 17 - 3 4 1 - - - 1 15 2 - -

Entrevista 
5 1 1 1 2 

M! Elisa 
- - - 1 - - 1 - 1 - - -

Ter�a a Noite 16 6 8 5 7 3 4 3 2 - - - - 14 1 2 2 

Canta Corrente 15 4 2 5 3 1 2 1 - - - 1 3 - - 1 

Conversas 
4 2 2 3 2 1 2 2 3 9 2 2 2 

C11rtas 
- - - -

Referenda 11 3 5 1 4 2 8 3 2 1 1 - 1 7 - - -

Frontal 10 2 3 - - 1 - 1 8 - - - 4 9 - - 6 

Artur Albarran 17 - 5 1 21 1 1 4 1 - - 14 5 7 - - -

Total 157 21 42 18 59 18 18 18 18 1 1 20 18 71 6 4 15 

Na temporada da Primavera, os tres canais generalistas adoptam o serao de 
3." feira para os debates. No Canal 1 alternam Marcha do Tempo e De Caras, 

na SIC emite-se Terfa a Noite e na Quatro aposta-se em Fronl'al. Um proble
ma inerente a esta estrategia de confronto relaciona-se com a diferencia�ao 
dos temas e, sobretudo, com a selec�ao dos convidados. Os apresentadores, 
por seu !ado, continuam a pensar que nem toclos podem ocupar os plateaux 

dos programas de informai;ao. A semelharn;a dos seus colegas, Miguel Sou
sa Tavares defende que "nao ha muitas pessoas em Portugal com nfvel para 
aguentarem um vercladeiro debate de televisao durante hora e meia" (TV G11ia, 

11.
0 731, Fevereiro de 1993). Exercitando a cliscussao pt'.1blica em varios pal

cos (Parlamento, comfcios, conferencias ... ), os polfticos "aguentam". Assim 
como aqueles que ocupam cargos pt'.1blicos, dirigem sindicatos ou exercem 
profissoes onde o cliscurso oral feito corn fluidez e clareza e um meio funda
mental de trabalho (coma os advogados, os academicos ou os jornalistas). E, 
pois, com convidados destas areas que a SIC faz os seus debates. Tai como o 
Canal 1. No entanto, ha difereni;as. Em Terfa a Noite e em Canta Corren

te, governantes e membros do partido que forma Governo nao ultrapassam 
o numero de representantes dos restantes partidos e, quando af participam,
estao enquadrados num formato que os submete a um confronto directo
com alguem de posii;oes contrarias as suas. No programa de Miguel Sousa
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Tavares, os dois convidados ocupam uma mesa que os coloca frente-a-frente; 
no de Margarida Marante, ha um convidado-surpresa a quern e dada a segun
da parte da emissiio para exercer uma especie de prindpio do contradit6rio. 
Conversas Curtas niio preve este tipo de debate dual, ja que o entrevistador fala 
ii vez com cada um dos seus quatro convidados, ficando assim com a tarefa de 
exercer essa especie de contraposi,iio ao que e dito - papel que Carneiro Jacinto 
assume ao adoptar um registo crftico e mordaz em rela,ao ao poder politico47

• 

Ainda que o perfil dos convidados nao seja muito diferente dos programas 
de informa,ao do Canal 1, as emissoes da SIC trazem para as plateaux figu
ras menos conhecidas de determinados grupos. Ter,a a Noite privilegia, por 
exemplo, autarcas de munidpios de media dimensiio (coma os de Portimiio, 
de Oliveira do Hospital e de Castelo de Vide); pessoas que exercem cargos 
com uma projec,iio publica reduzida, coma o director da Escola de Fronteira 
e o presidente da Escola Secundaria Jose Gomes Ferreira; representantes de 
associa,oes de pequenos grupos, coma a Federa,ao Nacional de Ca,adores, 
a Associa,ao de Empresarios para Africa, a Comissao de Pais da Escola de 
Fronteira48

• Ao integrar este tipo de actores no seu programa, Miguel Sousa 
Tavares, para alfm de conferir notoriedade a esses convidados, puxa as mar
gens para o centro do espa,o publico (mediatico). Par seu lado, Conversas 

Curtas, vocacionado para fazer o balan,o dos principais acontecimentos da 
semana, poderia ser propfcio a figuras de primeiro plano. Nao e isso que acon
tece. Carneiro Jacinto mistura em estlldio convidados que exercem actividades 
de grande visibilidade publica - coma ministros, deputados, presidentes de 
institui�6es de prestfgio ou de grandes associa�6es - com outros menos co
nhecidos, coma Augusto Martins, refugiado do Cuito, ou Miriam Valente, a 
primeira mulher a ser ordenada na lgreja Protestante portuguesa. 

Na primeira metade de 1993, as debates do Canal Quatro fazem-se preferen
cialmente com politicos (de primeiro piano) e representantes de sindicatos e as
socia,oes (com projec,ao publica reduzida) aos quais se juntam figuras pouco 
conhecidas, convidadas devido ao respectivo estatuto de especialistas. Tenda 
em conta a natureza dos accionistas desta esta�ao, nao sera de estranhar que 
as plateaux registem uma presen,a significativa de pessoas ligadas ii Univer
sidade Cat6lica e/ou que se assumem manifestamente coma praticantes do 
catolicismo. Com a estreia de Artur Albarran, as intervenientes no debate 
tornam-se mais diversificados e, decer to, mais laicos. 

47 Por exemplo, na semana do debate do On;amento de Estado, Carneiro Jacinto abre o seu programa nestes 
termos (21/11): "Foi uma semana marcada por acontecimentos na area econ6mica. Desde logo o Or<;amento 
a que ninguem ligou nenhuma. Braga de Macedo esteve ap8tico, longe da ironia de outros tempos; Cavaco 
cinzento; Guterres deu um safanil.o inconsequente. Ninguem discutiu nada, o pais ficou na mesma". 
48 Referimos pessoas que ocupam uma das duas mesas centrais do debate e niio aquelas que se sentam na 
bancada para dar o seu testemunho. 
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assistem a conversa. A semelharn;a dos debates feitos em 1993 nos tres canais 
generalistas, a classe politica e a que reune maior destaque em Artur Albar

ran, que, no entanto, niio deixa aquele espac;o hegemonizado pelos partidos 
de direita, como acontecia ate ai. Depois de discutir as politicas partidiria e 
governamental, o programa - que por razoes de doenc;a de Artur Albarran e, 
nesse perfodo, apresentado por Luis Marinho - reserva o mes de Dezembro 
para o debate em torno <las elei,oes autirquicas. Embora os politicos e os 
representantes dos sindicatos e associac;Oes rell.nam uma assinal.ivel represen
tatividade, Artur Albarran salienta-se por chamar para a conversa interlocuto
res que habitualmente niio integravam este genero de programa. Por exemplo, 
os cantores, os jornalistas de canais da concorr€ncia50 ou os futebolistas. 

Se os politicos niio siio destacados na esfera publica habermasiana, o espac;o 
publico mediatizado configurado pelos debates televisivos emitidos em 1993 
torna os respectivos plateaux cativos <lesses actores, solicitados ate mesmo 
para falar de assuntos fora do seu ambito de trabalho. Tambem os represen
tantes de sindicatos e associac;Oes tern uma presenc;a assinal.ivel neste genera 
de programas. Analisando os debates televisivos franceses emitidos entre 1958 
e 2000, Sebastien Rouquette (2001: 192) nota igualmente uma preferencia por 
esse grupo, justificada pelo academico atraves de uma pergunta ret6rica: 

Como ficar surpreendido com a utilizac;ao das redes associativas quando esta rec

nica garante aos olhos dos jornalistas um certo nivel de conhecirnento do actor 

sabre um assunto que o interessa, quando esta escolha responde ao criteria t.icito 

de cidadao interessado porque parte integrada? 

Certas profiss6es - nomeadamente os acadfmicos, os juristas, os jornalistas 
e os medicos - siio tambfm bastante solicitadas, embora em menor nllmero. 
Todos estes convidados cumprem uma fun�iio metonfmica, na medida em que, 
independentemente do seu capital de visibilidade publica, representam, acima 
de tudo, uma instituic;iio ou grupo social. Centrados em figuras publicas de 
primeiro piano (e o que faz o Canal 1) ou em interlocutores menos conhecidos 
(e a opc;iio da SIC e da Quatro), em 1993 os debates dos canais televisivos 
colocam semanalmente nos plateaux convidados que se circunscrevem aos do
mfnios polftico, associativo e a uma 3.rea de saber especializada e socialmente 
valorizada, o que significa que se di lugar ai apenas a uma parte da sociedade. 
As profissoes para as quais niio se exige uma elevada formac;iio academica 

50 Nern todos os jornalistas que participaram em Artur Albarran tiveram o mesmo papel. Alguns vieram a 
estUdio para auxiliar o apresentador na fum;io de enrrevistador, outros tiveram a tarefa de comentar o que 
era dito e outros ainda foram interpelados a falar do seu trabalho quando o tema do programa foi precisa
mente a televisio (12/11). 
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segue uma linha mais exuberance. Na estreia, fala-se de adulterio; a seguir de 
bruxarias; depois de violencia, de racismo, de novas igrejas e, na Ultima emissao 
do ano, dos provocadores. Para Manuela Moura Guedes, "o convidado acaba 
por definir a linha de todo o programa, apesar de o Cerna ser o prato principal" 
(TV Guia, n.0 770, Novembro de 1993). Adoptando um registo informal e, ate 
certo ponto, mordaz, a apresentadora conta com interlocutores que lhe garan
tem entrevistas acaloradas: o convidado central e sempre uma figura ptiblica que 
nao esta ali pela sua liga<;ao directa ao tema da emissao, mas por ser alguem de 
discurso polemico. A ele juntam-se, noutra parte do esttidio, cidadaos comuns 
que relatam experifncias pessoais relacionadas com aquilo que se discute nessa 
emissiio. Na estreia, destaca-se o adulterio e a cadeira principal do plateau e 
ocupada por Alberto Joiio Jardim, presidente do Governo Regional da Madei
ra. Questionada sobre as fronteiras que o seu estatuto de jornalista delimita e 
que este formato poderia ultrapassar, sobretudo pelo tipo de testemunho que 
os convidados sao chamados a dar, Manuela Moura Guedes responde assim: 
"As pessoas nao se devem preocupar em saber se aquilo e informa\3.o ou nao. 

Devem preocupar-se em saber se as coisas sao sfrias, honestas, se tratamos os 
temas como devemos tratar" (TV Guia, n.0 770, Novembro de 1993). 

Ouadro 5: Perfil dos convidados dos talk shows dos canais generalistas em 1993 
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Conversa Afiada 5 5 8 2 7 2 6 1 - 2 2 4 - 9 2 4 -

VoceE 
1 1 2 2 1 4 2 1 6 5 1 

Excepcional 
- - - - -

I 

Raios e Coriscos 1 2 2 - 3 1 1 2 5 - - 6 - 3 13 1 -

Sexo Forte - 1 2 3 - 3 3 - 2 2 2 5 1 4 10 2 1 

Segredos 1 1 - 2 - - - - - - 6 - - - - -

Olhares - - - 1 - 5 - - - - - - 3 1 - - -

Caixa de 
1 2 

Perf!untas 
- - - - 3 - 1 - - - - 2 - - -

Total 8 10 14 7 14 13 14 6 10 5 21 4 25 30 8 

iam para os pobres; e pensei que isto podia funcionar em TV, j3. que este meio e cada vez mais interactivo. Foi 
essa a base deste projecto; daro que o Montepio percebeu a ideia e e um sponsor muito born. Tive a preocupa· 
i;ao de que o dinheiro que e dado pelas pessoas fosse para um born sitio e que ele chegue ao destinat1l.rio. 
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Man;o de 1993). Considerando Portugal "um pais muito cinzento" onde "s6 
se levam ministros a televisao", a apresentadora de Sexo Forte assegura que 
ir.i "ten tar mudar isso um pouco", argumentando que, "por vezes, as pes
soas 'vulgares' tfm hist6rias curiosas e interessantes" (TV 7 Dias, n,0 303, 
Janeiro de 1993). 0 processo de seleci;ao de convidados e particular. Paula 
Moura Pinheiro explica-o assim: (TV Guia, n.0 744, Maio de 1993): 

Comecei por elaborar uma lista de dezenas de pessoas, desconhecidas do grande 
ptlblico que eu imaginava que deviam existir. Pensei, por exemplo, que devia exis
tir uma mulher com o perfil pr6ximo de Cousteau. Fomos a procura e atraves da 
nossa realizadora apareceu-nos uma mulher que e tao ou mais interessante do que 
Cousteau. Trata-se de uma arque6loga subaquatica. 

A Quatro nao aposta em talk shows. A acompanhar o inicio das emiss6es, 
aparece Olhares, um programa apresentado por Nicha Cabral, um corredor 
de autom6veis, que pretendia, em cada emiss.io, destacar uma personalidade, 
mostrando os ambientes pelos quais circulava. Os convidados pertencem pre
dominantemente a classes com prestigio econ6mico ou social, embora sejam 
rostos desconhecidos do grande publico. 0 programa niio conseguiu um es
pa<;o destacavel: um mes ap6s a estreia muda de dia e de horario e, ao fim de 
tres meses, desaparece da grelha. Longe destes ambientes de glamour, surge, a 
10 de Outubro, Caixa de Perguntas que procura ser um espa<;o de conversas 
sobre temas ligados it religiao cat6lica. Apresentado pelo jesuita Vaz Pinto, 
este programa produzido pelo Centro Universitario Padre Antonio Vieira nao 
traz muitos religiosos a estU.dio. Aposta, sobretudo, em convidados com car
reiras profissionais noutros campos - nomeadamente nas Ciencias da Sall.de e 
Ciencias Sociais - mas comprometidos com a fe cat61ica. Nesta fase, o cidadiio 
comum fica excluido deste tipo de programa. 

Ao contrario da Quatro, Canal 1 e SIC alargam os seus talk shows ao cida
dao comum. Poder-se-ia ver ai uma democratizai;ao do espa<;o publico ou um 
deslizamento para a esfera privada. Serao estas conclus6es que requerem pru
dencia. No Canal 1, Voce e Excepcional ou Raios e Coriscos colocam esses 
interlocutores an6nimos nas margens da cena medi.itica, reservando-se a cen
tralidade a associa<;6es benfeitoras (no primeiro) ou a personalidades publicas 
(no segundo). Na SIC, Segredos faz-se com personalidades de universos social 
e economicamente privilegiados; Sexo Forte destaca rostos desconhecidos que 
correspondem a perfis profissionais ou a percursos de vida previamente procu
rados pela apresentadora. A assun<;iio em publico de uma palavra que reflecte o 
espa<;o do vivido esta longe da constru<;ao de um verbo terapeutico ou de uma 
confissao cat6dica atraves da qua! se pretende (re)descobrir um percurso de 
vida ou restabelecer la�os com terceiros. Trata-se, acima de tudo, de programas 
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Os debates emitidos em 1993 nos canais generalistas juntaram aos politicos 
os especialistas, o que, de certa forma, deslocalizou as emissOes da .irea da 
persuasiio (intrinseca ao discurso politico) para a do saber, contribuindo para 
uma maior diversidade daqueles a quern se deu o direito it palavra. Com uma 
valoriza<;iio clara das profiss6es que encontram no discurso publico um vector 
estruturante do seu trabalho, os debates tenderam a chamar para os plateaux 
interlocutores de profiss6es de prestigio (academicos, medicos, juristas ... ). A 
valoriza<;iio do saber em detrimento da respectiva projec<;iio publica foi mais 
acentuada nos canais privados do que no de servi<;o publico, o qua!, mesmo ao 
nivel dos especialistas, privilegiou aqueles com maior capital mediatico. Todos 
os responsaveis dos programas de informa,ao impunham ao convidado coma

qualidade minima "ser interessante". Para nao aborrecer as audifncias. 
Em 1993, a apresenta<;iio de debates ou de talk shows foi preferencialmente 
entregue a jornalistas54. Avanc;ando para o campo do entretenimento, certos 
talk shows levantavam quest6es eticas e deontol6gicas a quern os apresentava. 

Era o caso de Voce e Excepcional e de Raios e Coriscos, programas do ca
nal generalista de servi<;o publico conduzidos, respectivamente, por Joaquim 
Letria e por Manuela Moura Guedes. Podera um jornalista apresentar uma 
emissiio que se destina a homenagear os convidados ou a promover causas 
sociais patrocinadas por uma entidade bancaria? Podera um jornalista estar 
a frente de um formato cujo titulo remete para um discurso sarc.istico contra 
alguem? Letria e Moura Guedes nao veem incompatibilidades nessas fun,oes, 
mas esses papeis niio se integram no Estatuto da respectiva profissiio. 
Quando apresentamos um estudo sabre o Telejornal da RTP que incidia nos 
anos 1988/1992 (Lopes, 1999), concluiramos que temas relacionados com 
rupturas sociais, incumprimento de leis e desordens pllblicas ocupavam um 
progressivo destaque nesse notici.irio. Tambem os chamados "casos pes
soais", protagonizados por rostos an6nimos, come�avam a ter uma visibilida
de mais acentuada. Foi nestes vectores que a SIC apostou para estruturar dois 
programas de informa<;iio: para os casos que impunham a presen<;a de for,as 
policiais surgiu, a 7 de Outubro, Casas de Policia; para dar conta de hist6rias 
singulares de genre desconhecida do grande publico, apareceu, a 27 de Janei
ro, Sexo Forte. As audifncias seguiram essas emiss6es com um interesse que, 
em pouco tempo, levou o Canal 1 a reagir com formatos similares. 
Os primeiros minutos da emissao inaugural da SIC preenchidos com um noti
ciario (6 de Outubro de 1992) niio surpreenderam tanto por um alinhamento 
desprendido de fontes oficiais, mas, sobretudo, pelo cenario que abria, atras 

54 As excepr;Oes pertencem aos canais privados onde dois programas que se detem sobre hist6rias de vida do 
considerado jet 7 sii.o conduzidos pela economista Helena Sacadura Cabral (Segredos na SIC) e pelo Corredor 
de autom6veis Nicha Cabral (0/hares na Quatro} e um outro sobre a religii'io cat6lica apresentado pelo jesuita 
Vaz Pinto (Caixa de Perg,mtas na Quatro). 
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do pivot, uma ampla janela para a redac,ao do canal privado. Pela primeira 
vez na televisiio portuguesa, acedia-se ao local onde se produziam as noticias, 
o que acentuava a proximidade que a "neotelevisiio" cultivava com as audifn
cias. Esta cumplicidade entre os cenclrios televisivos e o ambiente domestico
dos telespectadores e prolongada em varios programas de informa,ao sema
nal emitidos em 1993, o que ajudava a televisao a converter-se nesse "objecto
transaccional" de que fala Roger Silverstone (1994), ou seja, num elo de liga
,ao entre o social (aquilo que e mediatizado) e o individual (aquele que ve).
Grande parte dos espa,os cenicos das emiss6es informativas da SIC foi, ate ao
ano 2000, da responsabilidade do arquitecto Tomas Taveira. Embora assegure
que "a televisiio ea fclbrica de sonhos por excelfncia", Taveira diz que os cen:i
rios das emissOes informativas "estiio muito pr6ximos da vida real" (TV Mais,
4 de Dezembro de 1993 ), criando-se, logo ao nivel da forma, um vinculo com
os telespectadores que veem no pequeno ecra espelhos diversos do quotidiano.
Por exemplo: Tost8es e Mi/hoes mostra Lisboa as horas em que o dinheiro
circula; Conversas Curtas abre a discussiio para fora do canal, ao exibir em
fundo uma fotografia da cidade ii noite; Sexo Forte desenvolve-se num cenario
mais intimista que o aproxima de uma confortavel sala-de-estar55 

••• No Ca
nal 1 e na Quatro a aten,ao ii parte cenica evidencia-se mais a partir do ultimo
trimestre do ano, particularmente no talk show Raios e Coriscos e no debate
Artur Albarran. Progressivamente percebia-se que, em televisao, a forma tam
bem comunica.
Sendo uma componente intrfnseca a televisiio, o espect:iculo - enquanto con
junto de elementos que se oferece ao olhar e ao ouvido, capaz de provocar
reac�Oes - evidencia-se aos niveis da substancia e da forma. No primeiro, so
bressai a preocupa,ao que a maior parte dos apresentadores manifesta em
rela,ao aos convidados que chama para as plateaux. Optando por figuras de
projec,ao publica de grau variavel e de grupos diferentes, os jornalistas que
conduzem debates, entrevistas ou talk shows sublinham sempre a necessidade
de esses interlocutores terem um discurso adequado ao ritmo (vivaz e veloz)
da televisao56

, o que imp6e um criteria de selec,ao que exclui muitos daqueles
com experiencia e saber adequados a determinados temas. Ao nivel da forma,
para alem do cuidado na concep,ao do cenario (parte visual), ha tambem
alguma cautela na gestao das praticas dial6gicas daqueles que participam em
determinada emissao. Mais tensas nos debates e mais descontraidas, mas nao

55 0 descontentamento do arquitecto, em finais de 1993, situava-se no Terfa a Noite, cujo cen3rio dizia 
querer melhorar, faltando-lhe apenas "convencer o patriio a investir mais algum dinheiro" (TV Mais, 4 de 
Dezembro de 1993). 
56 Por exemplo, na Entrevista de Maria Elisa (Canal 1), a apresentadora diz que os seus convidados "tCm 
de ser pessoas muito comunicativas, com um discurso niio complicado", niio cabendo nesse perfil "aquelas 
pessoas que falam muito, masque, quando terminam, niio se sabe o que disseram" (TV G11ia, n.0 766, Ou
tubro de 1993). A apresentadora de Sexo Forte, Paula Moura Pinheiro, assegura que "e fundamental que o 
entrevistado ten ha poder discursivo e narrativo" (TV Guia, n.0 744, Maio de 1993). 
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menos surpreendentes, nos talk shows, essas trocas verbais querem-se, sobre
tudo, expressivas. Colocando frente-a-frente dais convidados de posi,oes con
trclrias e contando-se com um moderador que assumia uma postura pr6xima 
do exercicio do contradit6rio, os debates/entrevistas da SIC foram os generos 
que mais aliaram a informar;ao com o espectclculo da palavra, acreditando-se 
que isso seria tambem um motor de atrac�ao de audiencias57

• 

1.5 1994/5: A ascensiio da SIC il lideran�a das audiencias 

Sao anos de mudan,a, os de 1994 e de 1995. A RTP muda de directores e 
de administra,iio. A TV!, de chefias na Direc,iio de Informa,iio. A SIC niio 
substitui qualquer nome-chave da esta,iio, sendo este periodo de fulcral im
portancia, na medida em que passa a liderar as audiencias. Tratou-se de uma 
subida progressiva, feita com novelas da Rede Globo, reality shows58

, progra
m as de imita�ao de estrelas de mllsica59

, emissOes de humor em portugues60 e 
uma informa,iio pr6-activa, desprendida das fontes oficiais para privilegiar o 
cidadiio comum. 
A pnitica daquilo que e o servi,o publico de televisiio niio tern grandes evolu
,oes neste periodo: o Canal 1 vocaciona-se para uma programa,iio popular e a  
TV2 para uma oferta de minorias. Depois de ter abandonado o cargo de direc
tor-coordenador da RTP no segundo trimestre de 1994, Jose Eduardo Moniz 
reafirma a inevitabilidade de a TV publica ter optado no ano anterior par uma 
estrategia de concorrfncia com as estar;Oes privadas. Argumentando que "a 
TV2 praticamente nao gera receitas", Moniz defende que o Canal 1 "estcl no 
mercado para captar audiencias e receitas de publicidade" (TV Guia, n.0 795, 
Maio de 1994). Identica visiio tern o director da RTP, Adriano Cerqueira, que 
em 1994 opta par nomear um director-adjunto para cada um dos canais, par 
considerar que se trata de "realidades televisivas totalmente diversas" (TV 

57 Em Ters:a 11 Noite, os comentadores residentes reconhecem alguma teatralidade nas discusscies que sema
nalmente colocam em cena. Ant6nio Barreto diz que "um programa de televisiio niio vive s6 do conteU.do, 
mas tambem do !ado formal, espectacular", enquanto Pacheco Pereira fala da existencia de uma "coreografia 
e efeitos especiais", nas trocas verbais que se evidenciam, por exemplo, em comportamentos como os de pedir 
permanentemente a palavra, reivindicar mais tempo de antena, entremear o raciocinio com elementos afecti
vos para cativar apoiantes ... (TV Mais, 19 de Abril de 1993). 
58 A Endemol foi a grande fornecedora deste genero televisivo a SIC. A estreia fez-se, em 1994, com Perdoa
·me, ao qua! se seguiu All You Need ls Love. 
59 Chuva de Estre/as, tambem um formato da Endemol, estreou-se em 1994 e atraiu uma audiencia consi
denivel a SIC. Resultado da sua popularidade, foram as varias edi',cies que se prolongaram pelos anos de 
1995/96/97/98. 
60 Embora este tipo de programas tenha come\ado em 1994, foi em 1995 que a SIC !hes consagrou mais 
espa(i'.o no hor8rio da noite. 
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Guia, n.0 807, Julho de 1994). No segundo semestre de 1994, a RTP conta 
com novos directores de Programa,ao e de Informa,ao: Maria Joao Martins e 
Manuel Rocha, respectivamente. A procura de novidades que agradassem ao 
publico traduzida na compra ou produ,ao de programas de custos avultados, 
a pesada estrutura que suporta o servi,o publico, a divisao do mercado pu
blicitario com os canais privados, a perda das receitas da taxa de televisiio e 
os permanentes atrasos na entrega dos montantes relativos as indemniza�6es 
compensat6rias do Estado encaminham o operador publico para uma situa,ao 
financeira bastante instavel. Num artigo escrito a 21 de Novembro de 1995 
no Publico, o administrador da RTP Rogerio Serrasqueiro afirma que, nessa 
altura, ha um defice permanente de 20 milhoes de contos por ano. Para alem 
dos factores apontados, este desequiHbrio <las contas tambem se justifica, na 
sua perspectiva, pelo "facto de a TV2, para cumprir o perfil de programa,ao 
que ]he esta determinado, nao poder gerar receitas significativas e o Canal 1 
viver permanentemente o dilema de, em cada decisao de programa,ao, ter de 
ponderar nao s6 a sua condi,ao de canal de servi,o publico, mas tambem a 
necessidade de ser concorrencial para poder disputar o mercado publicitario". 
Talvez a falta de condi,oes financeiras para sustentar a reestrutura,ao da em
presa nao fosse o argumento real para Freitas Cruz ter deixado a presidencia 
do Conselho de Administra,ao da RTP, mas foi isso que alegou no infcio de 
Outubro para abandonar o cargo, poucos dias depois de o PS ter ganho as 
elei,oes legislativas. Em Dezembro de 1995, ha uma nova administra,ao e 
novos directores. 
Ainda que em 1993 a SIC tenha ficado longe das audiencias do Canal 1, o 
director de Informa,ao e Programas do canal privado aponta para finais de 
1994 o objectivo de "chegar ii lideran,a" (TV Mais, 11 de Fevereiro de 1994). 
O prop6sito niio foi alcan,ado, mas, ao longo do ano, a esta,ao reuniu em 
certos programas um substancial numero de espectadores. 0 genero que mais 
contribuiu para ta! foram as novelas brasileiras da Rede Globo (Mu/heres de 
Areia e A Viagem) que se revelaram verdadeiras ancoras para outros progra
mas. A rela,ao entre ambas as empresas de comunica,ao ultrapassava a aquisi
,ao deste tipo de conteudos. Antes mesmo de serem conhecidos os vencedores 
das frequencias para os canais de TV privada, a Globo avan,a com a aquisi,ao 
de 15% das ac,oes da SIC, o maximo, na altura, permitido pela lei portuguesa 
para investidores estrangeiros. Niio sera certamente coincidencia o facto de 

a imagem e log6tipo do canal privado portugues terem sido concebidos por 
Hans Donner, um designer da Globo. Num artigo em que explica a expansao 
deste grupo brasileiro, Helena Sousa (2001) afirma o seguinte: 

Pinto Balsemiio estava, de facto, empenhado na concretizar.;iio de uma alianr.;a es R 

trategica. A Globo era vista como parceira ideal para o estabelecimento de uma 

relai;iio privilegiada. Primeiro, porque produz o produto perfeito em termos de 
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audiencias em Portugal (as telenovelas); segundo, porque tinha experiencia tfcnica, 

administrativa, comercial e artistica; terceiro, porque esta relat;ao nao seria fragi
lizada por barreiras linguisticas e culturais. 

Se na troca de conhecimentos e de tecnologia este relacionamento caminhava 
sem grandes atropelos, o mesmo nao se passava no fornecimento de contelldos, 
pois a Globo tinha um compromisso com a RTP para a exporta,ao das suas 
telenovelas. Ap6s vclrias hesita�Oes, o certo e que o grupo brasileiro assina, em 
meados de 1994, um contrato de exclusividade para venda da sua fic,ao com 
a esta,ao presidida por Pinto Balsemao, garantindo, assim, a SIC uma oferta 
televisiva de grande exito junto do publico. E foi a partir dai que o canal privado 
portugues adoptou novas estrategias de programa,ao que viriam a revelar-se 
fulcrais na conquista da lideran,a das audiencias. Se nos primeiros meses de 
1994 a novela brasileira emitida na SIC em horario nocturno capitaliza boas 
audiencias, na RTP o Telejornal nao perde grande numero de espectadores, o 
que significava que a televisiio publica retinha pessoas que, findo o noticiario, 
sintonizavam a SIC. A solu,ao encontrada na RTP foi esticar o seu principal 
programa de informa,ao diaria para reter a audiencia o mais tempo possivel. 
Fez isso com exito ate Maio de 1995, altura em que a compra do exclusivo das 
transmiss6es do casamento de D. Duarte !he retira a supremacia na franja ho
raria das 20h00. Tendo conseguido junto da Casa de Bragan,a os direitos de 
imagem da boda, a RTP foi tambem obrigada a aceitar contrapartidas. Durante 
a semana que antecedeu o casamento, o noticiario do Canal 1 abria as 20h00, 
mas limitava-se a uma dura,ao de dez minutos para dar lugar a alargadas repor
tagens sobre a monarquia. 0 publico optou por sintonizar a SIC, o canal que, 
nos bastidores, tambem disputara o exclusivo da transmissao das cerim6nias do 
casamento monarquico, que se realizou a 13 de Maio de 1995, com transmissiio 
directa na RTPl e na RTP-i (Lopes: 1997). Estava perdida a lideran,a das au
diencias em horario nobre do Canal 1, conseguindo a SIC a proeza de, em menos 
de tres anos, ter passado a ser a esta�ao mais vista, algo singular na Europa. 

A TVI atravessa os anos de 1994 e 1995 sem conseguir grande visibilidade e 
estabilidade. Internamente o canal passa por uma certa renova,ao ao nivel da 
direc,ao de Informa,ao e por uma crescente conturba,ao financeira, em grande 
parte resultante das baixas receitas publicitarias e de um certo descontentamen
to (desilusao?) que os principais accionistas (leia-se institui,6es ligadas a Igreja) 
come�am a manifestar. Sem as audiencias esperadas, a esta�ao faz permanentes 
reajustamentos na grelha, falhando sucessivas estrategias para a subida do share 

e, consequentemente, para a capta�ao de anunciantes. Nos primeiros meses de 
1994, a TVI passa por uma reestrutura,ao ao nivel <las chefias da informa,ao 
que culmina na substitui,ao do respectivo director Antonio Rego por Jose Ri
beiro e Castro. Este ultimo promete colocar a informa,ao no centro da oferta 
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televisiva do Canal Quatro: "A informa,ao e a cara mais visive! de uma esta,ao 
de TV, ou seja, nao produz programas aptos a terem os maiores 'ratings', mas 
e por ela que o car.icter e a marca de uma esta�iio se assinalam" (TV Guia, n.0 

802, Junho de 1994). As novidades tardaram em aparecer, mas, um ano ap6s 
ter dado inicio as suas emissOes, a TVI opta por fazer alguns acertos na imagem, 

alterando o seu log6tipo que passa a ter um fundo azul sobre o qua! se inscreve 
o nome do canal a vermelho e amarelo. Ainda que os responsaveis da Quatro
continuem a reclamar para esta esta,ao uma identidade assente no respeito pela
doutrina social da lgreja, nota-se, principalmente a partir do segundo semestre
de 1994, uma certa mudan,a ao nivel dos discursos. 0 director de Informa
<;iio fala na necessidade de o jornalismo da sua esta�iio ser "mais agressivo" e
melhorar "a capacidade de reacc;.io aos acontecimentos", a fim de se conseguir
"mais notoriedade". Para Ribeiro e Castro, estes objectivos passam niio s6 por
um "refon;o de meios", mas tambem por "uma atitude global da empresa, no
meadamente em termos de grelha, abrindo mais espa,os a informa,ao" (TV
7 Dias, n.0 381, Julho de 1994). Este ultimo desejo apenas e concretizado na
programa,ao de Outono. Para alem de novos programas semanais, come,am a
ser emitidos tres blocos noticiosos diarios. Das 13 horas semanais dedicadas ate
entiio a informa,iio, a TV! passa para cerca de 30 horas. Todavia, a interven,ao
de Ribeiro e Castro nao se prolonga por muito tempo. A 31 de Outubro de 1995,
o Conselho de Administra,ao aceita o seu pedido de demissao, substituindo
-o por Francisco Ribeiro e Silva, o terceiro director de lnforma,iio num canal 
com menos de trfs anos. 

Um jornalismo que reconfigure a realidade 

Nao siio muito diferentes de 1993 estes dois anos ao nfvel da informa,iio sema
nal. Poder-se-ia ver neles uma certa continuidade, mas ha coberturas mediaticas 
e formatos informativos que refor,am a transferencia para a televisiio de papeis 
espedficos de outras institui,oes, nomeadamente das for,as policiais, dos tri
bunais e do Parlamento. Ainda que encontremos em todas as esta,oes alguns 
exemplos disto, e a  SIC que se evidencia num jornalismo pr6-activo. Isso torna
-se visive! nao apenas no desenho de programas de informa,iio, mas tambem na 
forma rapida de mediatizar os factos e de !hes conferir uma outra dimensiio. 
Poderia ser uma mera manifestac;iio popular contra uma decisiio do Governo, 
mas os protestos relativos ao aumento das portagens da Ponte 25 de Abril, ocor
ridos a 24 de Julho de 1994, foram, acima de tudo, um sinal do poder de influen
cia da televisiio. Com transmiss6es directas a partir do palco dos acontecimentos, 
as estac;Oes generalistas ampliaram o "buziniio" dos condutores; isolaram num 
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um destes campos tern praticas, ritmos de trabalho, formas de comunicac;iio 
e tipos de linguagem espedficos63

• No entanto, e uma (perigosa) junc;iio de 
papeis que alguns programas promovem, baralhando o lugar que o jornalista
ocupa na esfera publica. Essa programac;ao centrada em casos de policia
ou em processos judiciais integra interlocutores que a informai;ao semanal,
nomeadamente os debates, excluira em 1993: o cidadiio comum. Incapazes
de argumentarem em pllblico com alguma coerencia, essas pessoas sao
enquadradas por reportagens ou por entrevistas curtas, o que confere aos
jornalistas mais poder. E certamente uma maior responsabilidade social.
Surgindo em Outubro de 1993, Casas de Policia revela-se um caso de sucesso de
audiencias no segmento do horario nobre. Nessa altura, o Canal 1 tinha no ar
formatos identicos, mas que estavam acantonados na TV2 (Crimes e Desapare
cidos). Em 1994, o canal generalista de servic;o publico faz destes formatos uma
<las principais apostas em termos de informac;ao semanal, criando A Luz da
Lei64 ao qua! sucedem Coisas da Vida e, em 1995, Marginalidades. Incidindo o
seu trabalho no mesmo campo, os respectivos apresentadores tern posturas dife
renciadas. 0 jornalista Luis Pires, a quern foi atribuida a conduc;iio de Coisas da
Vida, compromete-se a arranjar solui;Oes para alguns casos: "H.i solui;5es para
muitos casos e isso vai ser um dos nossos pontos de honra" (TV Mais, de 16 de
Setembro de 1994). Embora inscrito na area da informac;ao, este programa e, se
gundo o seu apresentador, uma especie de reparador <las desordens sociais: "Pri
vilegiamos uma perspectiva humana em primeiro lugar porque somos homens
e depois jornalistas" (TV Guia, n.0 834, Janeiro de 1995). A este papel, Carlos
Narciso contrap5e outro hem diferente: "Somos jornalistas, nao somos missio
n3.rios; isto e um programa de jornalismo". Que nao esta imune a press6es. Das
fontes de informac;iio, como reconhece o apresentador do programa65

• E <las
audifncias, como se percebe pela constru�ao do respectivo alinhamento66

• 

63 Cunha Rodrigues, ainda no cargo de procurador-geral da Repllblica, escrevia o seguinte: "Por natureza 
e condicionamentos estruturais, a justii;a tern caracteristicas monologais de intervem;:3.o. A informa�ii.o que 
veicula e predominantemente unidireccional. A linguagem hermetica e os tempos de respostas lentos e ritua
lizados. Contrariamente, os media utilizam mftodos bidireccionais de recolha de informai;ii.o, reelaboram o 
discurso das fontes e tendem para a comunicai;iio em tempo real" (1999: 48). Referindo-se a esta interac�iio 
entre a administra�iio da justii;a e a  investigai;ao jornalfstica, M3rio Mesquita (2003: 118-119) lembra que 
"o jornalista, ao contr.irio do que sucede com as instituii;:Oes judiciais, nao dispOe de meios legais que !he 
permitam obrigar as testemunhas a depor sobre determinado acontecimento". 
64 Assegurando que o formato que apresenta niio foi copiado "de lado nenhum", Rui Vasco Neto, autor de 
A Luz da Lei, diz que o seu programa - que conta na equipa de pesquisa com trfs advogadas - "fala da vida 
da gente, de casos de tribunal, de factos do dia-a-dia, passados com o cidadiio comum que sii.o vistas a luz da 
lei" (TV G11ia, n.0 785, Fevereiro de 1994). 
65 A este prop6sito, o coordenador e apresentador do programa, Carlos Narciso, afirmava a edi<;iio de 13 de 
Julho de 1995 do P1iblico o seguinte: "As policias passaram a niio gostar de n6s. Fic3.mos com as outras his
t6rias: o marginal que se quer vingar do sistema, a prostituta violada que niio consegue apresentar queixa na 
esquadra, o policia expulso, o cidadiio injustificado ( ... ). Quern nos ve sabe que, para alem do voto em tempo 
de eleii;iio, os cidadiios rem direitos que nenhum casse-t€te pode retirar". 
66 Uma <las vertentes privilegiadas por estes programas foi a de procurar pessoas desaparecidas. Por huma
nismo? Para cumprir uma funi;iio a que as institui<;Oes nllo davam resposta? Talvez, mas, sobretudo, para 
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A ideia de conferir ao ecrii o papel de reparador de injusti,as sociais adqui
re, em Mar,o de 1994, uma expressiio literal com o inicio na SIC de O Juiz 
Decide", um formato que se constitui como um tribunal arbitral (que resolve 
conflitos de natureza civil ou comercial), resultado de um acordo com o Centro 
de Arbitragens Voluntarias da Ordem dos Advogados. Ao interrogat6rio feito 
pelo magistrado, juntam-se, quando este desaparece de cena, as entrevistas que 
a jornalista Eduarda Maio faz as partes envolvidas no processo e ao ptiblico 
assistente naquela sessiio (televisiva). Embora salientem a vertente pedag6gica do 
programa, o juiz e a jornalista niio negam a componente espectacular que !he 
esta intrfnseca, muitas vezes tribut.iria dos casos ins6litos apresentados ou do re
gisto emocional das partes em conflito68

• Em Mar,o de 1995, a SIC avan,a mais 
em direci;ao ao territ6rio da justi\a, criando um programa para avaliar, atraves 
de um polfgrafo", a justeza das sentern;as judiciais. E dificil integrar A Maquina 

da Verdade nos programas de informa,ao. Apresentado pelo jornalista Carlos 
Narciso (que tambem conduzia Casas de Policia), este programa estreou-se ten
do como convidado o Padre Frederico, presidiario de Vale de Judeus a cumprir 
uma pena de 13 anos de prisiio, por assedio sexual e homicidio de um menor. Se 
o Tribunal de Santa Cruz o condenou, A Maquina da Verdade encontrou nos
testemunhos e no polfgrafo elementos que o absolveram de todos os crimes pe
rante uma audiencia de 28,3% e um share de 74,5%. No dia a seguir a essa emis
sao, a Direci;ao dos Servii;os Prisionais emitia um comunicado em que proibia
os respectivos reclusos de safrem das pris6es para irem a televisilo. Ao contrclrio
de Casos de Po/icia, que consegue prosseguir o seu trabalho em ruptura com as
institui,oes policiais, A Maquina da Verdade, sem a coopera,ao das prisoes e
com as audiencias em queda acentuada, ve o desenvolvimento <las suas emiss5es
comprometido, acabando por ser retirado da grelha sem sequer ter completado
trCs meses de emissilo70

• Enquanto esteve no ar, constituiu-se como uma marca
distintiva de uma TV que chama a si uma especie de (ilus6rio) poder demitirgico.

fomentar um dilllogo efectivo com os telespectadores e afectivo com as audiencias. Quando se percebeu que 
esse filiio estava esgotado no gosto do pllblico, recuou-se. "No infcio, metade do programa era preenchido 
com essa questiio; agora limitamo-nos a incluir no final dois ou tres casos. Houve uma perda de interesse, por
que as hist6rias siio todas muito parecidas e acaba por instalar-se um trabalho de rotina bastante cansativo", 
reconhece Carlos Narciso (TV G11ia, n.0 834 Janeiro de 1995). 
67 Trata-se de um formato inspirado no FOr11m, da Radiotelevisio ltaliana, que ja contabilizava sete anos de 
emissiio e que, no infcio do ano, tinha sido adoptado na TV espanhola com o nome de Veredicto. 
68 Eduarda Maio reconhece que o formato "tern uma componente de reality show" {TV Guia, Maio de 1995), 
necessllria porque, como tambem diz, "este programa tern como objectivo as audiencias" (TV 7 Dias, n.0 

447, Outubro de 1995). 
69 Trata-se de uma maquina de diagn6stico clfnico que acompanha as respostas do convidado a um ques
tionllrio, feito por um medico, atraves da medii;iio da amplitude respirat6ria do t6rax e do diafragma, das 
batidas cardfacas e das reaci;Oes das gliindulas sudorfferas, desenhando um grllfico a partir do qual se pensa 
ser possfvel determinar a veracidade daquilo que se diz. 
7
° Com o programa perto do fim, o jornalista muda a sua perspectiva quanta a sua funi;iio naquele formato; 

"Niio gosto de fazer este programa. Niio gosto do poligrafo, niio faz parte do meu trabalho, niio e uma com
ponente jornalfstica. Se comei;asse pelo polfgrafo e depois partisse para um programa de informai;iio, talvez 
niio me importasse. Assim e um bocado perverso para o jornalista" (TV Mais, 16 dejunho de 1995). 
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Menos atribulada, mas niio imune a polemica, foi a rela�iio (de poder) dos 
canais generalistas com a politica. A esse nfvel, a SIC evidenciou-se numa 
postura pr6-activa: introduziu novas temas na agenda politica, investigou ca
sos inc6modos para o Governo, deu visibilidade as vozes crfticas, desviou-se 
do chamado "Portugal sentado", mediatizou os acontecimentos promovidos 
pelas fontes oficiais por um iingulo marginal ao qua! conferiu centralidade ... 
Para alem desta linha editorial que diariamente ressaltava em Pra,;a Publica 
e no Jornal da Noite, a SIC criou na grelha de Outono de 1994 A Noite da 
Md-Lingua, um programa semanal de critica sarcastica its figuras publicas, 
principalmente aos membros do Governo, conduzido por Julia Pinheiro (que 
ja apresentara Pra,;a Publica) que conversava com um painel fixo. Escassas 
semanas depois da estreia deste programa, a apresentadora reconhecia que os 
visados niio manifestavam em relai;iio els tiradas ir6nicas e aos reparos corro
sivos de que eram alvo "um entusiasmo por af alem", mas sublinhava que fazia 
falta um formato assim, ('que tratasse os nossos ridfculos" (TV Guia, n,0 820, 
Outubro de 1994 ), para gandio das audiencias que conferiam as emissoes uma 
popularidade tal que, em pouco tempo, estas passavam do segmento tardio 
para o horario nobre. E nesse grito semanal de que "o Rei vai nu!" que a SIC 
estende a sua programac;iio a uma crftica contundente a actualidade noticiosa, 
feita atraves de um humor mordaz que atingia o poder dominante. A corrosiva 
agulha epidermica que semanalmente se introduzia no centro da actua,iio <las 
figuras publicas conferia a cada emissiio uma espectacularidade que tornava 
demasiado tenues as fronteiras entre a informa<;a'.o e o entretenimento71

• 

A enfase dada a componente espectacular da informa�iio televisiva teve uma 
grande expressividade na cobertura mediatica dos resultados das elei,oes le
gislativas de 1 de Outubro de 1995. De diferentes formas, SIC e Canal 1 rivali
zaram num trabalho que excedeu os limites do campo jornalfstico. Centrando 
a sua emissiio no Restaurante Panor.imico de Monsanto, o Canal 1 dividiu 
o espai;o em quatro .ireas: a primeira onde trfs pivots acompanhavam os re
sultados; a segunda reservada ao comentario de politicos e de personalidades
independentes; a terceira ocupada por Antonio Sala e por convidados ligados
aos universos da mllsica e do espect.iculo; a quarta para actores que interpre
tavam sketches do programa humorfstico A Mu/her do Senhor Ministro. No
mesmo espa,o, o operador publico de televisiio colocava, !ado a !ado, infor
ma,iio e entretenimento, com fronteiras (demasiado) fluidas entre si. Tendo
como cen.irio uma tenda, a SIC centrou o seu trabalho em jornalistas, actores
politicos e comentadores. A essa emissao juntavam-se os "directos" das sedes

71 Neste perfodo, o Canal 1 tern talk shows bastante diferentes. Como o Frou-Fro11, um formato frances apre
sentado por duas jornalisras (Margarida Pinto Cor reia e Catarina Portas), uma actriz (Alexandra Lencastre), 
uma professora universit.iria (Maria LUcia Lepecki) e uma dirigente associativa (Margarida Martins). Em 
entrevista a edii;:iio n.0 407 da TV 7 Dias (Janeiro de 1995), as apresentadoras sublinham a vertente de entre
tenimento do programa ao qua! juntavam uma discussiio descontraida de temas diversos. 
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partidarias (tambem feitos pela RTP e pela TV!) e, uma novidade da SIC, 
imagens filmadas por um operador que, com uma camara m6vel montada 
numa motocicleta, seguia a caravana de autom6veis do partido vencedor. De 
um helic6ptero chegariam imagens em directo da festa partidaria (Publico, 1 
de Outubro de 1995). Foi na forma que a SIC procurou dar uma componente 
espectacular ao seu trabalho que, no entanto, se singularizou pela decisiio dos 
seus responsaveis em divulgar os resultados de uma sondagem sobre o ven
cedor daquele escrutfnio antes da hora permitida por lei. Essa opi;iio, ilegal e 
eticamente reprov.ivel, talvez tenha sido decisiva para lhe assegurar, pela noi
re dentro, uma audiencia superior aquela conseguida pela RTPl e pela TV!. 
Num artigo que intitulou "Televisiio em Portugal: a ditadura do mau gosto" 
(Publico, 19 de Outubro de 1995),Jose Manuel Barata-Feyo- acusando a SIC 
de ter violado "a lei mais gravemente do que nunca" naquilo que considera 
ter sido "um golpe baixo" - situa nesse dia "a data oficial do falecimento da 
RTP", acrescentando que o operador pllblico s6 morreu porque era j:i "um 
moribundo". Tendo como referencia o primeiro quinquenio dos anos 90, o 
jornalista da RTP acusa a estai;iio onde trabalha de ter enveredado niio s6 pela 
"noticia bo�al, sensacionalista, leviana, de faca e alguidar", mas tambem por 
uma programai;ao-clone da SIC. Eis alguns ingredientes que alimentariio, nos 
anos seguintes, um extenso e infrutffero debate em torno da espectaculariza
i;iio da informai;iio e da falta de qualidade dos programas do canal generalista 
de servii;o publico de televisiio que, a partir de 1995, comei;ou a perder um 
numero significativo de espectadores. 
Ainda que os conteudos de entretenimento tivessem sido decisivos para a SIC 
conquistar a liderani;a <las audiencias, tambem se procurou capitalizar teles
pectadores nos programas informativos, cujos formatos e respectiva colocac;ao 
na grelha foram sempre objecto de apurado trabalho ao nivel do interesse do 
publico (alvo). Na grelha de Outono de 1994, a estai;iio transforma o second 

time num espai;o privilegiado de uma informai;iio tematica que dispunha de 
menos tempo nos alinhamentos dos notici3rios, designando esse bloco com o 
name generico de Ins6nias, havendo, em cada serao, uma emissao especifica72

• 

Segundo o director de Informat;:3o e Programas, o prop6sito era "reservar 
essa faixa para um determinado tipo de publico mais seleccionado, com pro
gramas de debate e talk shows mais sofisticados". Embora diga que "e uma 
linha destinada sobretndo as classes A e B", Emidio Rangel acreditava serem 
"programas susceptfveis de agregar um nllmero importante de espectadores" 
(TV Guia, n.0 815, Setembro de 1994). A mesma estrategia de captar novas au
diencias atraves de programas com trai;os do jornalismo e seguida em Mari;o 
de 1995, quando a SIC incorpora os seus principais programas de informai;iio 

72 A 2.• feira, emite-se o Flashback; a 3.' feira, A Noite da Md-Lingua; a 4." feira, Internacional SIC; a 5." 
feira, TostOes e MilhOes; a 6." feira, Dmws da Bola; e, ao domingo, 0 Senhor q11e se Segue. 
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semanal (Sete a Sexta e Terra a Noite) e os respectivos apresentadores (Mar

garida Marante e Miguel Sousa Tavares) nas edi�oes do Jornal da Noite do 

fim-de-semana, alterando apenas os nomes <lesses formatos, que curiosamente 
eram os unicos ligados aos dias da semana. 
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2. Cenas televisivas diversificadas

2.1 0 PAP em 1996 

Este e o ano da consolida,ao da lideran,a de audiencias da SIC, de uma tenta
tiva (falhada) para reencontrar a identidade e o equilibrio das contas da RTP 
e de uma certa instabilidade na reestrutura,ao financeira e na filosofia de pro
gramai;ao do canal Quatro. 

O ano de 1996 abre ao servii;o publico de televisiio uma expectativa de recupe
rai;ao financeira e de legitimidade. Sem apresentar resultados positivos desde 
1991 (ano em que teve um lucro de meio milhiio de c9ntos), a RTP chega ao fim 
de 1994 com um prejuizo de quase 20 milhoes de contos e, no ano seguinte, 
ultrapassa ja os 25 milhoes. Antes de o ano terminar, a tutela politica do audio
visual publico resultante das eleii;oes legislativas de Outubro de 1995 nomeara 
um novo Conselho de Administrai;ao (CA) da RTP, presidido pela economista 
Manuela Morgado, a quern se pede a inversiio do passivo acumulado nos qua
tro anos anteriores. Em menos de 20 dias, a nova presidente do CA divulga a 
sua escolha para a Direci;ao de Informai;ao e de Programas: o jornalista Joa
quim Furtado, de cuja equipa se espera uma programai;ao imune ii clonagem 
da TV privada, nomeadamente ii oferta televisiva da SIC. Tres meses ap6s ter 
sido nomeada, a equipa de Furtado demite-se por se recusar a aceitar uma or

dem de servii;o do CA, na qua! se impunha a necessidade de autorizai;iio previa 
para certos gastos73

• Seis dias depois (a 26 de Mari;o), durante os quais Mor
gado haveria de garantir ter sido pressionada pelo poder politico (socialista) a

73 Na carta de demissiio, o subdirector de Programas, Joaquim Vieira, afirma o seguinte: "Considero inacei· 
taveis as disposi<;Oes contidas na ordem de servii;o n."9 de 20/3/96, que configura uma interferCncia exterior 
abusiva nas decisOes sobre programai;iio que a esta direci;iio devem competir. Tai interferCncia, alem de 
bloquear o processo decis6rio, amea�ando seriamente inviabilizar a adopi;iio de uma nova grelha de progra· 
mai;iio nas datas previstas, significa uma diminuii;:iio efectiva de poderes da direcr;iio de programas e uma 
manifestai;:iio de desconfiani;:a sabre a sua idoneidade" (P,iblico, 23 de Marr;o de 1996). 
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recuar au a sair da empresa74
, a presidente do CA demite-se, sendo substituida 

a 28 de Mar,o par Manuel Roque, que transita da equipa anterior com mais 
trfs elementos. Joaquim Furtado e os seus colegas regressam as suas fun\5es, 
que, na verdade, nunca chegaram a abandonar. Estabelece-se a partir daqui 
um perfodo de uma certa estabilidade directiva no operador publico, mas as 
mudan,;as apenas se tornariam visiveis para as audifncias em finais de Abril, 
altura em que Canal 1 e TV2 passam a chamar-se RTPl e RTP2, respectiva
mente, e em que se colocam no ar novas grelhas. No caso da esta<;ao genera
lista, as novidades ficam aqufm <las expectativas. Em entrevistas posteriores a
sua demissiio, Joaquim Furtado queixar-se-ia dos or,amentos reduzidos atri
buidos ii direc,iio par si presidida e da letargia a que, nesse tempo, o Governo 
condenara o servi,o publico de televisiio. A dnistica diminui,ao de receitas 
(que se acentuava ii medida que a SIC consolidava a lideran,a das audiencias), 
o aumento das despesas (resultante do funcionamento de cinco canais publicos
num mercado televisivo cada vez mais aguerrido) e os sucessivos emprfstimos
contraidos com a banca conferiam grande debilidade ii RTP, o que tornava
(ainda) mais urgente a rapida e eficiente interven,ao do poder politico.
Sem conseguir introduzir o "dossier RTP" nas prioridades do Governo, o se
cretario de Estado da Comunica,ao Social, Alberto Arons de Carvalho, atra
vessou este perfodo no meio de sucessivos fogos cruzados. Se em Mar,o se
constituiu uma Comissiio de Reflexiio sabre o Futuro da Televisiio composta
par elementos de varios sectores da sociedade civil com vista a propor ao Go
verno recomenda,oes no dominio televisivo, em Outubro, depois de conheci
do o "Relat6rio Final" dessa comissiio, o presidente do CA da RTP recusava as
propostas avan,adas, nomeadamente a cria,ao de uma holding e a centraliza
,ao do servi,o publico num unico canal. Se na audi,iio parlamentar de 15 de
Outubro feita a pedido do PSD para se discutir a situa,ao da RTP se divulgou
um Plano de Reestrutura,ao com as linhas orientadoras da TV publica ate
2000, ao longo de 1996 niio houve mudan,as de relevo. Excepto aquela que
data de 31 de Dezembro: a assinatura da revisiio do Contrato de Concessiio
do Servi,o Publico. Ao contrario do Contrato de Mar,o de 1993, que circuns
crevia o cumprimento do servi,o publico a uma lista de obriga,oes especificas,
o documento de 1996 alarga este conceito a toda a programa,ao da RTP75

, 

74 Numa entrevista a edi�iio de 29 de Mar�o de 1995 do Priblico, Manuela Morgado explica assim a sua de
missiio: "Foi o final do processo que incluiu duas coisas - uma rebeliao oportunlstica, que foi a mais relatada, 
e um 'golpe de Estado"'. 
75 Na chiusula s.• ("Obrigar;Oes de Emissao da Concession3.ria"), Je-se o seguinte: "A 2.• outorgante [a RTP] e 
obrigada a emissao de dois programas de cobertura geral que devem constituir um referencial de qualidade, 
de acordo com os seguintes objectivos: 
- Um, correspondendo a actual RTPt, destinado a servir o conjunto da popular;ii.o, de car3.cter eminente
mente generalista, com uma vocar;iio agregadora e a  missllo de formar, informar e divertir, no respeito por 
elevados e rigorosos padrOes de qualidade; 
- Outro, complementar do primeiro e correspondente a actual RTP2, predominantemente vocacionado para 
servir audiencias espedficas, integrando, entre outros, programas culturais, educativos e informativos, ver-

86 



comprometendo-se o Estado a garantir a devida compensac;ao financeira atra
ves das "indemnizac;6es compensat6rias"76 que passam a ser a principal fonte 
de financiamento da RTP, na medida em que o Governo decidiu tambem reti
rar a publicidade da RTP2 e restringi-la a sete minutos e meio/hora na RTPl. 
Impunha-se, deste modo, aos canais publicos uma nova filosofia de programa
c;ao que, no entanto, nao teve uma transposic;ao muito visivel na oferta televi
siva. Em Valera a pena desmenti-los?, Alberto Arons de Carvalho reconhece 
que houve uma demissao politica no que diz respeito ao apoio financeiro do 
audiovisual pllblico. Na sua perspectiva, "em vez da ruptura, o Governo PS 
acomodava-se com uma insuficiente continuidade" (2002: 30). 

Audiencias baixas e uma acumulai;ao progressiva de dividas sao elementos que 
conduzem a TV! por uma grande instabilidade. Depois de tres anos a procurar 
um inatingivel ponto de equilibrio para a Quatro, Roberto Carneiro abando
na a presidencia do CA no inicio de 1996. A 11 de Mari;o, Carlos Monjardino 
ocupara o seu lugar, designando, passados poucos dias (30 de Mari;o), Carlos 
Cruz como director de Antena. Este, em entrevista a edii;ao de 26 de Maio 
do Publico, afirma que, se niio conseguir ate Dezembro de 1996 um share de 
20%, abandonara as suas func;6es. Foi o que aconteceu. Nos meses em que 
permanece no cargo, tern oportunidade de testemunhar um clima de intensa 
conturbai;ao interna e de grande turbulencia por parte de grupos econ6micos 
que ora manifestam interesse no capital da TV!, ora rejeitam a possibilidade 
de viabilizar financeiramente um canal imerso numa profunda crise. 
Ainda em projecto, ja os prejuizos do canal da lgreja comei;avam a integrar uma 
contabilidade que, nos anos seguintes, haveria de se estruturar apenas atraves 
de debitos77

• As receitas resultantes da publicidade ficam muito aquem daqui
lo que seria desejavel, porque tambem as audiencias nao ascendem a nllmeros 
atractivos para os anunciantes. Neste contexto, torna-se urgente a implantac;ao 
de medidas que, por um lado, reduzam o passivo, e, par outro, dotem o canal 
de uma oferta televisiva de interesse do publico. Se essa e uma uniao dificil de 
promover, no caso da TV! o perfil heterogeneo e as expectativas diferenciadas 
dos respectivos accionistas agudizam os obstaculos. Embora inicialmente tenha 
sido controlada por instituic;6es religiosas, a estac;ao encontra-se no inicio de 
1996 "nas maos dos Fundos de lnvestimento [estrangeiros] e dos chamados 'in
vestidores institucionais', como bancos e companhias de seguros" (Expresso, 27 

sando as 3.reas das artes, da hist6ria, do patrim6nio cultural e da defesa do ambiente, da investigar;:iio, de 
debate e do conhecimento em geral". 
76 Cf. Clausulas 14." ("Compensar;:iio financeira do Estado�), 15." ("Determinar;:iio das indemnizar;:Oes compensa
t6rias"), 16." ("C3.lculo da indemnizar;:iio compensat6ria�) e 17." ("Entrega da indemnizar;:iio compensat6ria�). 
77 Segundo a edit;:iio de 28 de jun ho de 1996 do Ptib/ico, os prejulzos da TVI foram os seguintes: em 1991, de 
38,1 mil contos; em 1992, de 911,2 mil contos; em 1993, de 5,4 milh6es de contos; em 1994, 4,9 milhOes de 
contos; e em 1995, de 4,8 milh6es de contos. 
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de Janeiro de 1996). Nesta altura, a lgreja apenas detem 15% do capital. Em fi

nais de Junho, numa Assembleia-Geral, aprova-se uma opera<;iio de engenharia 
financeira que preve uma diminui<;iio do capital social de 45%, seguida de um 
aumento de capital. Todavia, desentendimentos entre os accionistas adiam essa 

decisao ate Novembro, altura em que se anuncia na imprensa a redur;iio do ca

pital social de 17,750 milhoes de contos para 9,762 milhoes. Enquanto se fazia 
compasso de espera por uma decisiio de fundo que niio se concretizou em 1996, 

ensaiavam-se medidas pontuais para a conten<;iio de despesas. A principal foi 
a de concentrar a empresa em Queluz, deixando de existir a divisiio de instala
<;iies entre a Matinha e a Avenida de Berna. Logo que entra para a TV!, Carlos 

Monjardino anuncia o despedimento de cerca de meia centena de funcioni:lrios, 

extingue a direc<;iio de produ,iio nacional e, ao longo do ano, procura controlar 
o trabalho dos jornalistas. Na edi<;iio de 7 de Junho de 1996 do semanario O
Independente, o presidente do CA afirma o seguinte:

Numa reunifio com a [equipa de] informac;ao estive a explicar que n:io e por irmos 
a todas que ficamos melhor. Tenho uma enorme dificuldade em explicar [aos jor
nalistas] aquilo que eu considero ser o mfnimo de pragmatismo que tern de haver 
( ... ) Nao podem pOr-se nas tamanquinhas. 

A 18 de Outubro, o director de Informa<;iio da Quatro, Francisco Azevedo 
Almeida, haveria de se demitir, alegando ingerencia no seu trabalho por parte 
de Emidio Herrera, que, aos pelouros do Marketing e Direc<;iio Comercial, 
juntara, no inicio desse mes, o da Informar;iio. 

Para a SIC, o anode 1996 representa a confirma<;iio da lideran<;a de audiencias 
registada no ano anterior. Emfdio Rangel permanece na direc,iio de Progra
mas e de Informa<;iio, cargo que mantem desde o arranque do canal. 

2.2 A programa�iio dos canais generalistas: 
"A SIC e lider sem transmitir futebol" 

2.2.1 RTP: uma clonagem a oferta televisiva da SIC 

Um novo Governo que, em campanha eleitoral, prometera uma reforma pro

funda do servi<;o publico de televisiio; uma nova Administra<;iio apostada em 

inverter o defice que a empresa acumulara nos quatro anos anteriores; e uma 
nova Direc<;iio de Programas e Informa<;iio presidida pelo jornalista Joaquim 
Furtado a quern se reconhecia competencia: eis elementos fulcrais para uma 
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mudan,a da filosofia que o operador publico adoptara no periodo de coabita
,ao com as esta,oes privadas. Em pouco tempo, haveria de se perceber que as 
inten,oes niio implicariam as mudan,as almejadas. As grelhas de Abril e de 
Setembro nao introduziram formatos reformadores, mas ainda houve emis
s6es que conferiram ii RTPl tra,os distintivos. 
Ultrapassado um inicio de ano tumultuoso com uma demissiio que niio chegou a 
concretizar-se, a Direc<;ao de Programas e Informa<;ao apenas estaria em condi
,oes de apresentar uma nova grelha em finais de Abril, altura em que se renovou 
a oferta televisiva e se mudaram os log6tipos bem coma os names do Canal 1 e da 
TV2. A edi,ao de 13 de Abril de 1996 do Expresso, Joaquim Furtado diz que, 
com a nova oferta televisiva, se procurava "uma grelha de qualidade que pudes
se fidelizar os espectadores e manter um grande respeito pelos horarios defini
dos". Tratava-se de uma renova<;ao de superficie, anunciando-se uma reforma 
mais substancial para a temporada de Outono. A 29 de Setembro, aparecia no 
ecrii uma nova programac;:io e a promessa de que se abandonaria a estratfgia 
de confronto com a SIC. Durante a apresenta,ao desta grelha, Joaquim Furtado 
assegura querer "uma televisiio que conte com as pessoas e que nao se sirva 
das pessoas, da sua ingenuidade e boa-fe ( ... ) generalista e contra a ideia de um 
servi,o publico triste e cinzento" (Publico, 24 de Setembro de 1996). Apesar de 
assumida a vontade de retirar o operador pllblico de uma concorr@ncia directa 
com os privados, essa disputa nunca deixou de existir, em grande parte porque a 
RTP adoptou, ao longo de 1996, programas que se assumiam como uma especie 
de clones das emiss6es da esta,ao privada lider de audiencia. 
No que ao entretenimento diz respeito, a RTPl seguiu um filiio sobejamente 
explorado na SIC: os programas de humor. Na grelha da Primavera, foi, sobre
tudo, a figura de Herman Jose que sobressaiu. No Outono, multiplicaram-se 
as sitcoms, feitas por produtoras externas - a maior parte das quais dirigidas 
por ex-quadros da RTP78 

- criando-se uma industria de humor que niio aban
donaria tao cedo o horario nobre. Da Direc,ao anterior, a equipa de Joaquim 
Furtado herdou uma novela portuguesa (da NBP), um reality show e um con
curso (ambos da Endemol). Num tempo em que as produ,oes da Rede Globo 
cativavam a maior parte dos telespectadores, estrear uma novela portuguesa 
era uma aposta arriscada. Gravada em Serpa, Roseira Brava antecedeu a sua 
estreia (a 8 de Janeiro) de uma autopromo,ao pouco habitual nas produ,iies 
nacionais (making of, grava,ao de um disco ... ), mas isso niio se revelaria sufi
ciente para cativar o pllblico. Depois de ter exibido no ano anterior o concurso 
Casados de Fresco (um flop de audiencias), a RTPl estreava, tambem em Ja
neiro, Tudo pelos Outros. Esta segunda aposta em produtos da Endemol (um 

78 N6s, os Ricos e Os Impartiveis siio produzidos pela CCA, de Carlos Cruz; A Mu/her do Sr. Ministro tern 
a produi;iio de MMM, de Jose Eduardo Moniz; As Lif6es do Tonecas e da responsabilidade da Firmlldois, 
ligada a CCA. 
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publico (coma foi o caso do despor to) como para nichos especfficos (foi o caso 
de emissiies sabre a vida dos adolescentes ou o universo dos livros). 
A semelhan,a dos dais anos anteriores, foram as novelas brasileiras que asse
guraram grande parte dos altos indices de audiencia da SIC. Paralelamente a 
conteudos falados em portugues do Brasil, as sitcoms produzidas em Portugal" 
e as concursos82 completaram quase sempre a franja horaria entre as 21h00 e 
as 23h00. Em ano de Campeonato Europeu de Futebol (em Junho) e de Jogos 
Olfmpicos (em Julho) cujos direitos de transmissiio pertenciam a RTP, a SIC 
encheu o seu Verao televisivo com v.irias e surpreendentes novidades83

• E certo 
que, com o aparecimento das esta<;Oes privadas, as estreias deixaram de ocorrer 
apenas nas temporadas de Primavera e de Outono, momentos propfcios a cha
mada rentrCe, mas tambem e verdade que o perfodo de veraneio, caracterizado 
por uma drc:lstica diminui<;ao do consumo televisivo, e o menos indicado para 
investir em projectos de envergadura. 0 ano de 1996 foi a excep,ao, porque o 
operador publico retinha em casa uma massa consideravel de pessoas atraida 
par empolgantes desafios de futebol, no caso do Europeu, e assinalaveis provas 
desportivas, no caso dos Jogos Olfmpicos de Atlanta. A SIC, para alem de criar 
apontamentos <lesses eventos com o Didrio do Europeu e o Didrio 0/impico, 
respondeu, sobretudo, com uma programa,;iio de entretenimento, colocando 
estrategicamente as novelas da Globo a hara dos desafios de futebol. No final 
do Campeonato Europeu, o director-geral do canal privado, Emidio Rangel, 
acusava o operador publico de ter desprezado o publico feminino, ao sustentar 
a audiencia na transmissiio de jogos futebolfsticos, argumentando que e passive! 
"ser lfder sem o futebol" (Publico, 4 de Julho de 1996). Ainda que o Europeu 
e os Jogos Olfmpicos tenham garantido a RTP substanciais audiencias a hara 
da transmissiio dos jogos e dos principais eventos desportivos, esse publico niio 
se transferiu para programas contfguos. Em 1996, a lideran,a da audimetria 
pertenceu a SIC e Rangel diz que essa vit6ria foi tributaria do "enorme respeito 
pelas preferencias [dos portugueses]" (TY Mais, 4 de Outubro de 1996). 
Tornando o horario nobre cativo de conteudos de entretenimento, a SIC 
reser vava a franja mais tardia (depois <las 23h00) para programas de informa
i;ao que atingiram um nllmero expressivo precisamente num ano em que a es
ta<;ao p6s fim a um formato que ficar.i como uma referencia para o jornalismo 

81 Malucos do Riso, Pensiio Estrela, Tdxi, Os Trapalhiies em Portugal, Camilo & Filho e Sai da Mi11ha Vida 
foram algumas das sitcoms que preencheram grande parte dos serOes nocturnos em 1996. 
82 Para a prodm;iio desse tipo de programas, que correspondem quase sempre a formatos, a SIC juntou a En
demol (que, nessa altura, trabalhava tambem para a RIP) a Teresa G11ilherme Prod11f6es, dirigida por uma 
apresentadora que se transferira da empresa ptiblica para este canal privado. Essa produtora surpreendera, 
em finais de 1995, com o exito Niio se Esquefa da Escova de Dentes. Em 1996, foi respons.ivel pela pro du\'.iiO 
de Ai os Homens, 011sadias e Cantigas da Rua. 
13 Por exemplo: as Marchas Populares de Lisboa; uma serie estrangeira de efeitos espectaculares, gravada 
parcialmente em Lisboa (As Viagens de Gulliver); o circo; uma sfrie de grande sucesso da autoria de Filipe La 
Feria (]asmim ott o So11ho do Cinema); a sitcom Sai da Minha Vida; um concurso itinerante de ml1sica que per
corre as principais cidades do pafs apresentado pelo vocalism dos Del fins Miguel Angelo (Cantigas da Rua). 
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de proximidade: depois de cerca de 800 emiss6es, Prar;a Publica desapareceu 
a 2 de Fevereiro de 1996. Esteve no ar, de 2.' a 6.' feira, durante quase quatro 
anos. Para alem do Jornal daNoite, este perfodo ficara, sobretudo, marcado por 
programas de informa,ao semanal que introduzem alguma inova,ao no jor
nalismo televisivo. Se nos debates generalistas a RTP contava com Jose Eduar
do Moniz e Maria Elisa, na SIC este genero de programa,ao e entregue, ate 
Julho, a Miguel Sousa Tavares e a Margarida Marante e, a partir de Outu
bro, apenas a esta Ultima, que coordenava e apresentava Esta Semana. No 
campo da informa,ao tematica, a SIC insiste em manter alguns dos seus 
programas. Casas de Policia, Danos da Bola, A Noite da Md-Lingua, Inter
nacional SIC e Flashback foram formatos que surgiram entre 1993 e 1994, o 
que significa que se mantinham no ar ha pelo menos dais anos. Misturando 
a reportagem com o debate em estudio (como Casas de Policia, Donas da 

Bola e Internacional SIC) ou fazendo-se apenas com convidados que em es
tudio comentavam uma parte da actualidade (coma Noite da Md-Lingua e 
Flashback), todos partilham o facto de terem sido mais pr6-activos do que 
reactivos em rela<;ao aquilo que constituia o seu referente. Com excepi;ao de 
Internacional SIC e Flashback (que nao reaparecem em horario nocturno na 
grelha de Outono), todos atravessam o ano de 1996 sem grandes percal,os. 
No que diz respeito a estreias, a SIC cria, neste periodo, dois formatos cen
trados em .ireas que, a partida, seriam mais atractivas para um pllblico mino
ritario, coma era o caso dos livros e dos problemas da adolescencia. Escrita 

em Dia e Verdes Anos foram programas coordenados e apresentados por 
jornalistas que se estruturavam atravfs da conversa que se desenvolvia em 
est6dio84

• Em Maio, a SIC adoptou um genera que <lava titulo ao programa: 
Grande Reportagem, um formato que proporciona alguns premios aos jor
nalistas respons.iveis por determinadas reportagens e que garante a esta\3o 
altos indices de audiencia (cf. Quadro 6). 

2.2.3 TVI: um canal it deriva

Se os accionistas da Quatro n3o conseguiram um entendimento em torno de 
um plano de viabiliza�ao econ6mica para uma empresa onde se avolumavam 
dividas, tambfm nao se encontrou naqueles a quern competia gerir a oferta 
televisiva uma linha estrategica de fundo, embora isso tivesse sido amplamen
te publicitado. Se em Maio se anunciou Setembro como o �'mes M" da TVI, 
esse animo que levava a proclamar a renova,ao da TV! cedo se transformou 
no reconhecimento de uma politica de programa,ao pouco sustentada pela 
administra,ao da empresa e mal sucedida junta do publico. 

s4 Colocados em honirio bastante tardio, estes programas eram emitidos, em reposi�ao, na manha seguinte. 
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Em finais de Maio, o director de Antena da TVI anunciava uma "nova" es
ta<;iio que se tornaria visive! em duas fases: uma que come<;ava a 10 de Junho 
com transforma\'.6es pontuais na grelha ("um pouco o 'hall' de entrada") e 
outra que apareceria em Setembro, "o mes 'M' da TVI", altura em que o canal 

teria uma oferta televisiva renovada e mudaria de instala,oes (Publico, 26 de 
Maio de 1996). Um dia depois da apresenta<;iio de um novo log6tipo, de uma 
outra imagem e de uma diferente grelha, ou seja, a 10 de Setembro, lia-se 
no Publico a seguinte afirma<;iio de Carlos Cruz: "Foram quatro meses que 
ultrapassaram a visao mais pessimista e s6 o compromisso · p6blico que tinha 

assumido me impediu de desistir". A edi<;iio de 13 de Setembro de 1996 da TV

Mais, as palavras do director de Antena eram ainda mais desencantadas: "Nas 

circunst9.ncias actuais, nao vejo possibilidade de ir mais longe e transformar 
a TVI numa esta<;iio competitiva por forma a conquistar o publico e ganhar 
a confian<;a dos investidores. A TV! estava muito pior do que eu supunha". 
Para alem das dificuldades financeiras, que eram consideradas o maior pro
blema, Cruz apontava outros aspectos: programas em stock com direitos de 
transmissao j.i caducados ou, entao, inaceitclveis do ponto de vista qualitativo; 

um modelo tfcnico de emissao que nao se coadunava com os padr6es interna
cionais; falta de motiva\'.ao e desinteresse de muitos profissionais do canal ... 

Ainda assim, divulgou-se a nova grelha como "uma alternativa" aos canais 

concorrentes, acreditando-se que, com isso, atrair-se-iam novas audiencias. 0 
que nunca aconteceu. Por isso, antes do ano terminar, o director de Antena 

abandonou o cargo, nao tendo conseguido, nos meses em que ocupara essas 

fun,oes, operar uma mudan<;a de fundo. Apenas houve pequenos reajusta
mentos que foram insuficientes para despertar a aten<;iio do grande publico. 
No que diz respeito it oferta televisiva, a grande novidade do ano apareceu a 
15 de Dezembro, quando se estreou em horario nobre a novela brasileira Xica 
da Silva, realizada por Walter Avancini para a Rede Manchete, e que marcava 
uma certa inversiio na 16gica de programa<;iio do canal. 
Em 1996, a informa<;iio semanal niio teve grande visibilidade na grelha da 
TVI. No primeiro semestre , este canal emitiu tres programas semanais que 

incidiam na actualidade internacional (]ornal do Mundo), na area econ6mica 
(]ornal de Neg6cios) e em acontecimentos culturais (Primeira Fila). Com uma 
dura\'.ao de cerca de 30 minutos, todos eles eram notici.irios tem.iticos que, 
atraves de pe,as de curta dura<;iio, davam conta daquilo que se considerava 
ser mais importante no campo em que se centravam. Em termos de debates, a 
TV! teve no ar, de Janeiro a Julho, Grande Plano que, em Setembro, deu lugar 
a Sem Reservas, ambos apresentados por Fernanda Mestrinho. Nesta altura, 
surgiram dois novas formatos: um de entrevistas (Carlos Cruz) e outro de 
grande reportagem (Pontos nos Is), mas desapareceram, em hor.irio nocturno, 
os programas tem.iticos que tinham preenchido alguns ser5es na primeira me

tade do ano (cf. Quadro 6). 
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ac(tua),iio estrutura. Na SIC, Crossfire chama para esttidio quern representa o 
poder, mas tambfm quern se assume como contra-poder e com ambos os lados 
(re)cria polemicas, devolvendo a esfera ptiblica outros contornos de t6picos aos 
quais cada emissao confere nova amplitude, acentuada por entrevistadores que, 

no final, disp6em de um tempo especifico para fazerem um comentario ao que 
foi dito. Na TV!, Grande Plano institui um forum, imune a grandes conturba
s:Oes, onde se destacam temas e interlocutores que, embora nem sempre ocupem 
o topo dos alinhamentos da actualidade noticiosa, integram a agenda mediati
ca. Comum a estes tres programas e o perfil dos convidados: prioritariamente
homens politicos com projec,iio ptiblica, nomeadamente ministros, deputados e
autarcas. No segundo semestre, a RTPl e a SIC desviam-se de debates e entre
vistas que incidam prioritariamente na politica e nos polfticos, mas as emiss6es

da TV! de debate ou de grande-entrevista permanecem centradas nesse campo.

Prova Oral construiu, ate Mar,o, aquilo que poderia ter sido um espelho do 
Parlamento portugues: um lugar onde ministros e deputados trocam argumen
tos a volta de determinadas op,6es polfticas, mediante uma agenda previamente 
estabelecida. Assim foi o debate conduzido par Jose Eduardo Moniz e Maria 
Elisa: mais do que introduzir novos temas no espa�o medi.itico, adoptou-se uma 
linha editorial mais reactiva a factos ja integrados na actualidade noticiosa. Na 
primeira emissiio do ano (17/01), discutiu-se, com quatro deputados ligados a 
partidos com assento parlamentar, aquilo a que se chamou "a nova era na polf
tica portuguesa", analisando-se sobretudo as consequencias da elei,iio presiden
cial cujo vencedor tinha sido o candidato apoiado pelo PS. No ultimo programa 
(27/3), fez-se uma antevisiio do Congresso do PSD, criando-se, desse modo, uma 
especie de agenda mediatica daquilo que a televisiio julgava importante. Ainda 
que a escolha dos interlocutores correspondesse a uma certa descentraliza,iio do 
debate - na medida em que se convidaram pessoas de comiss6es distritais fora de 
Lisboa - a OP\'iio de discutir o Congresso com os bar6es do PSD cujas posi,6es 
eram sobejamente conhecidas da opiniiio ptiblica retirava a emissiio parte da 
novidade que pudesse criar. Pelo meio, ficaram programas que conferiam centra
lidade tematica a areas coma as da educa,ao (13/3) e da justi,a (21/3), mas que 
foram puxadas para o campo politico, porque se escolheu coma convidado cen
tral o ministro da respectiva tutela. Apenas por uma vez se extravasou esta linha 
editorial: quando se promoveu um debate sabre "o suicidio na adolescencia"85 

com um psiquiatra, uma academica e um elemento da Confedera,iio das Asso
cia,6es de Pais (14/2). Todas as outras emiss6es foram essencialmente politicas, 
onde os politicos - principalmente ministros, deputados ou militantes do PS e do 
PSD - tiveram sempre lugar cativo. Tai como na Assembleia da Reptiblica. 

85 Na altura, este t6pico estava na ordem do dia devido ao suiddio de trC:s jovens que se atiraram do cimo de 
um viaduto de Lisboa. 
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assertivo, capacidade de r3pida contra-resposta, intervenc;6es expressivas que 

chamassem a atenc;iio de uma audiencia mobilizada pelo registo opositor assu
mido pelos moderadores. Tendo em conta estes requisitos, e pertinente a ob
serva<;iio de Sanchez Noriega (1997: 254): "Hoje seria improvavel que alguns 
lideres de epocas pre-medi::iticas tivessem existido"86

• 

Programas 

Prova Oral 

Crossfire 

Grande Plano 

Sem Reservas 

Carlos Cruz 

Total 

Quadro 8: Perfil dos convidados dos debates e das entrevistas 

dos canais generalistas em 1996 

-� -• • • " • 
.g .E

• � • • • • .� -• � , . • g, 0 .!!! ·zJ 
0 • - • • s • 0 

• 
:E 

0 • � 0 " u .£ 
:� � � Jd � -t!' -� " " 

s-
� ,o :g � " 

� 
0 - 0 'IU .� "il � • - , 0 u ::E � " , u "" -, -, "' "' «: -U � 

15 - 1 - - - 1 1 - -

.16 2 1 1 - 1 2 1 - -

12 2 1 2 - - - 1 4 -
7 4 2 - 1 1 - 1 2 -
6 - - - 1 - 1 3 2 

56 8 5 3 2 2 4 4 9 2 

• " " 
• 2,-• -,o 

B u- •• ·ct •
.!a il' .,, 0 • 
.s 

• ·o• 
V) < u

2 -
8 -

2 1 

2 -
- -

14 1 

Em Crossfire, a politica foi o t6pico mais recorrente em programas que tiveram 
como convidados centrais ministros (5), destacados militantes do PSD (4), do 
PS (3) e do PP (3) e o presidente do munidpio de Lisboa, ou seja, interlocuto
res para quern a linguagem televisiva niio era desconhecida. Embora a politica 
fosse privilegiada, temas estruturais (a macroeconomia, a sallde, a justic;a e a 

religiiio) e t6picos mais pr6ximos da vida quotidiana (quest6es laborais, casos 
de policia, problemas sociais e formas de autopercep<;iio do pais que somos) 
constituiram igualmente mote para certas emiss6es que tiveram como principais 
interlocutores as elites: pessoas que ocupavam altos cargos institucionais, acade

micos, magistrados, economistas, medicos, dirigentes associativos ou sindicais. 
Poder-se-ia contrapor que, seguindo um modelo que polemizava o discurso do 

convidado, Crossfire foi, sobretudo, um programa que punha em causa o dis
curso dominante. Havera outra interpretac;ao, na medida em que a (momenta
nea) conflituosidade criada no plateau acentuava a visibilidade mediatica do 
convidado, o que legitimava (mais) o seu lugar de domina<;iio no espa<;o publico 
contemporaneo. Na parte final, depois de o entrevistado ter abandonado o estu
dio, Marante e Sousa Tavares faziam as suas apreciac;6es criticas aquilo que se 

g
6 Cf. Estudo de Nilza Sena (2002) sabre os principais debates televisivos enquadrados em campanhas pre
sidenciais. 
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passara, numa c6pia do formato americano que, com o mesmo tftulo, a CNN 
exibia desde 198287

• Sera esta uma formula que acentua o crescente vedetismo
de certos entrevistadores televisivos e que confere m.aior relevo ao poder da te
levisao enquanto meio mobilizador do debate democratico. A este prop6sito, 
Wunenburger fala em "espectaculo politico em nome de um direito ou <lever de 
liberdade critica" (2000: 108). Por vezes, assim e. Esses comentarios ampliavam 
frequentemente a polemica que o convidado desenhara durante a entrevista. Por 
exemplo, a 9 de Janeiro, o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, 
foi entrevistado e, no remate do programa, Sousa Tavares criticou o trabalho 
dos jornalistas desportivos e isso transportou-o, a 2 de Fevereiro, ate Danos 

da Bola, o programa de 6 .'feira a noire da mesma esta,ao, para discutir com o 
director de A Bola a rela<;ao da imprensa desportiva com os clubes de futebol. 

Aos debates, a TV! prefere as entrevistas conduzidas por moderadores que 
adoptam um papel mais consensual com os convidados, com quern conversam 
sobre factos da actualidade nos quais esses interlocutores estao envolvidos 
ou sabre aspectos menos pllblicos do seu percurso de vida sem, no entanto, 
entrarem em territ6rios da intimidade88

• Tenda um prop6sito informativo, as 
entrevistas e debates da TV! nao subalternizam as estrategias de sedu<;ao de 
audiencias. Sao elas que subjazem a op<;iio de incluir, em certos formatos, 
rubricas de humor e a inclina,ao em chamar para o plateau actores das indus
trias culturais, com modos de estar e de falar que arrastam manifestos sinais 
de uma estetica do universo do show. E esta dilui<;ao de fronteiras entre infor

mar e entreter que tambem caracteriza os contratos de comunicai;ao da "neo
TV", embora, no caso da TV!, esse esbatimento nao seja acentuado. Grande 

Plano, Sem Reservas e Carlos Cruz sao, acima de tudo, espa,os informativos 
que, andando pelas margens de territ6rios explorados pela SIC e pela RTPl, 
reproduzem semanalmente ideologias dominantes. Pelos temas escolhidos, 
maioritariamente politicos, e pelos convidados seleccionados, pessoas que, 
nao sendo figuras de primeira linha, sao interlocutores conhecidos da opiniao 
publica e com prestigio no interior do respectivo grupo. 
No primeiro semestre do ano, Fernanda Mestrinho conduziu Grande Pla

no onde se destacava um convidado que, para alem de se confrontar com as 

87 Crossfire estreou-se na CNN em 1982, tendo como moderadores o democrata Michael Kinsley e o republi
cano Pat Buchanan, Os apresentadores da SIC tenderam a acentuar as difereni;as. Para Sousa Tavares, "no 
programa original existe uma quase total igualdade de posii;Oes entre entrevistadores e entre entrevistados 
- as vezes os entrevistadores em posii;iio dominante", assegurando que "niio sera este o caso da versiio por
tuguesa", embora reconhe�a que "niio sera daquelas entrevistas formais a que as pessoas estiio habituadas"
(TV Mais, 24 de Novembro de 1995). 
88 Por exemplo, em entrevista ii TV Guia (n.0 879 Dezembro de 1995) Fernanda Mestrinho garante ter agora 
um "perfil menos agressivo" e essa postura tornar-se-ia visive] nos seus programas. Quando em Grande 

Plano o convidado foi o cantor Correia Marques (3/5), a jornalista introduziu a conversa assim: "Por detras 
deste artista portugues, esta sempre uma personalidade. E sobre isto que vamos falar". Tambem Carlos Cruz 
seguiu um caminho similar. 
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perguntas da entrevistadora, tinha a possibilidade de escolher previamente um 
tema para reportagem, tomando, assim, de emprestimo as fun,oes de chefe 
de redac,ao. Em cada emissiio era ainda exibida uma rabula do actor Carlos 
Paulo, que incarnava as figuras do critico de televisiio Zap dos Reis ou do co
mentador politico Prosdpio dos Reis, evidenciando-se ai niio s6 uma marca da 
contamina\iO da oferta televisiva de entretenimento que neste periodo era do
minada por formatos de humor, mas tambem um sinal de que a informa\8.o, ao 
adoptar este modo mais cool de encena,ao, se submetia ao clever mediatico de 
seduzir os telespectadores. Se a entrevistadora reconhece que o "programa res
pira melhor quando sai do registo politico" (TV Guia, 23 de Mar,o de 1996), 
a verdade e que a politica estruturou a maior parte das emissoes e os politicos 
foram os que mais vezes ocuparam o estudio de Grande Plano": ora para fa
larem das pastas ministeriais que tutelavam ou da vida interna dos partidos, 
notando-se, em grande parte das emiss6es, uma grande dependencia da agenda 
polftica90

• Tal coma acontece com os debates das outras estac;6es, os mais pre
sentes siio os militantes do PS e do PSD". A segunda categoria mais solicitada
por Fernanda Mestrinho sao os actores das indllstrias culturais, que, de certa
forma, (re)estabelecem uma linha de continuidade com a rabula que encerra o
programa92

• Esta op,iio de introduzir interlocutores do mundo do espectaculo
nos plateaux dos programas de informa,ao niio e um tra,o distinto dos debates
e das entrevistas dos canais portugueses. Estudando os mesmos generos tele
visivos, Sebastien Rouquette (2001: 184) sublinha esse fen6meno em Fran,a,
considerando que a "vaga de cantores, comediantes, escritores, realizadores,
animadores e apresentadores marca de forma quase caricatural o momenta a
partir do qual os imperativos de audiencia se tornam incontornaveis".
Em finais de Setembro, "o mes M" da TVI, nota-se um certo refon;o da in
forma,iio semanal com a estreia de Sem Reservas (um formato que substitui
Grande Plano, mantendo na apresenta,iio a mesma jornalista) e de Carlos
Cruz (um programa de entrevista intimista da responsabilidade do director
de Antena). A aposta neste tipo de programa,iio niio corresponde uma maior
diversidade de convidados cujo perfil se aperta num numero reduzido de

89 Os politicos participam em 12 emiss6es, um n\Jmero que aumentani ao ter em conta que Pedro Lynce, con
vidado enquanto presidente do Comitf Olimpico Portugues, era militante do PSD; Ant6nio Barreto, Medina 
Carreira e Elisa Damiiio, interpelados, respectivamente, enquanto professor universitario, jurista e sindica
lista, pertenciam ao PS. 
90 Por exemplo, o ministro da Administra�iio Interna, Alberto Costa, e convidado de Grande Plano numa 
semana marcada por incidentes entre a Policia ea popu!a�iio de Santo Tirso (1/3); Rui Manchete, figura des
tacada do PSD, conversa com Fernanda Mestrinho na vespera do Congresso do seu partido (22/3). 
91 Atendendo apenas 3.queles que siio entrevistados enquanto poHticos, nota-se al uma valorizai;iio dos gover
nantes, nomeadamente dos ministros que preenchem seis emiss6es. Os secret3.rios de Estado ficam exclufdos 
deste Grande Plano.

92 Nesse grupo, regista-se uma assinal3.vel diversidade: o humorista Herman Jose, o actor Luis Miguel Cintra, 
o cantor Correia Marques e o escultor Cutileiro. Na Ultima emissiio, Fernanda Mestrinho chama a estlldio 
alguem com caracterfsticas particulares: Joiio Pedro Silva, um fadista de 13 anos. 
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categorias, continuando os polfticos a constituir-se como o grupo mais repre

sentativo, seguido dos actores <las indllstrias culturais. 

Em Sem Reservas, os convidados falam sobretudo do seu trabalho, ou seja, da
quilo que e do domfnio publico. 0 lugar de destaque do plateau e (quase) sempre 
guardado para o protagonista do assunto em destaque. Como grande parte das 
tematicas em debate incide no campo politico, seria redundante determo-nos no 
perfil dos interlocutores mais solicitados. A emissao de estreia e paradigmatica 
daquilo que se passara nas semanas seguintes. A 26 de Setembro, o ministro da 
Economia e o convidado central para falar do (seu) "Plano Mateus", confron
tando-se em estudio com as quest6es do coordenador da CGTP e do academico 
Vasco d 'Orey, conhecido tambem pelas liga,6es ao CDS-PP. 
Carlos Cruz segue uma estrategia diferente, procurando fazer uma especie de 
exercfcio de introspecc;iio com os seus entrevistados, a maior parte dos quais sao 
polfticos que, em estlldio, se vfem confrontados com perguntas centradas na 

personagem privada do homem publico. Esta mistura do homo politicus com o 
homo psychologicus correspondera a uma tendencia actual para a publicita,ao 
do espa,o privado que se torna numa especie de bulimia da contemporaneidade, 
se retomarmos aqui a metafora de Lipovetsky (1983: 51). Neste quadro, coloca
-se a questao de saber se essa linha editorial centrada num registo de proximi
dade com o entrevistado facilita uma melhor compreensao da vida publica dos 
convidados. Erik Neveu, especialista em cifncia polftica, considera "duvidoso 

que a descoberta da personalidade privada de aos telespectadores menos politi
zados o que eles precisam para a percep,ao do polftico" (Politix, n.0 37, 1997). 
Carlos Cruz diz que niio tern pretens6es de tratar a actualidade, assumindo o 
seu programa como "uma conversa com uma pessoa interessante" com o fim de 

"despertar a curiosidade do ptiblico" (TV Guia, n.0 925, Outubro de 1996). 

2.3.2 A crescente visibilidade das questiies sociais nos debates televisivos 

Se o domfnio publico e progressivamente habitado por c6digos privados e a es
fera privada esta cada vez mais dominada por l6gicas do espa,o ptiblico, essa 
contamina,ao demorou algum tempo a conquistar os debates e as grandes
-entrevistas dos canais generalistas. E certo que esse esbatimento de fronteiras 
tinha sido posto em marcha com os talk shows que surgiram nos primeiros 
anos da era da desregulamentac;iio televisiva, mas a expansiio para outros pro

gramas de informa,ao semanal tornar-se-a visfvel a partir de 1996 com Maria 
Elisa. lntegrando o mundo do vivido - o comum e o privado - numa ac,ao 
estrategica conduzida pela racionalidade comunicacional (evidenciada no nu
mero de especialistas que ocupam o respectivo plateau), a linha editorial de 
Maria Elisa, que desenhava um espa,o ptiblico pr6ximo do quotidiano, con
fere alguma originalidade aos debates televisivos que nao passa despercebida 
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a formatos semelhantes, principalmente a Esta Semana, que a SIC estreia na 
temporada de Outono e que vai para o ar no mesmo seriio (5." feira). 
Ao longo dos seis meses de emissiio (de Maio a Dezembra), Maria Elisa ape
nas por uma vez colocou a politica no centre <las discuss5es, quando se falou 
do "poder local e da regionaliza,iio" (13/6) e os respectivos actores tambem 
foram alvo de uma acentuada desvaloriza,iio. "Estou um bocado farta dos 
politicos", diz a jornalista ii edi,iio de 2 de Maio de 1996 do Publico. Ao 
percorrer as tem.iticas de todos os programas, nota-se uma preocupa�ao em 
cruzar diferentes facetas da vida de todos os dias. Ora chamando para de
bate t6picos relacionados com o mundo comum que todos atravessamos (a 
dificuldade em arranjar o primeiro emprego, a violfncia policial, o racismo, 
o alcoolismo, ... ), ora discutindo aspectos idiossincrclticos a cada um de n6s,
mas vividos por muitas outras pessoas (a op�ao pelo casamento ou pela uniao
livre, a importancia do pai na vida de uma crian�a, a obesidade e as dietas,
os problemas afectos ii velhice e as maes solteiras ... ). Pelo meio, ha emissoes
que se detem em aspectos macro-estruturais (como a educa,iio, a religiao
ou o patrim6nio arquitect6nico) e que misturam no plateau especialistas da
.irea em causa com o cidadao comum, interpelado a dar testemunho das suas
experiencias. Maria Elisa tambem elege, algumas vezes, tematicas habitual
mente arredadas deste genera televisivo. Como a cosmetica (27/6), a mtisica
"pimba" (8/10) ou a dor (10/12). E um espa,o argumentativo, mas tambem
afectivo, que este debate cria semanalmente no canal generalista ptiblico. E
que contamina, em diferentes graus, outros debates. Uma semana depois da
estreia deste formato, Crossfire (SIC) destacava as questoes de genera (7/5),
entrevistando a presidente da Comissao para a lgualdade das Mulheres, Ligia
Amclncio93 . No entanto, a maior influencia notar-se-8 no debate que surge na
grelha de Outono da SIC.
Nao tao pr6ximo de temas que cruzam o quotidiano como Maria Elisa, mas
nao tao intrincado no campo politico como Crossfire, Esta Semana, que es
treia a 8 de Outubra na SIC, segue uma linha editorial que coloca no ecra
prablematicas que, afectando em diferentes graus a vida dos cidadaos, tern
uma ligac;ao estreita a diferentes instituii;5es (o crime e a insegurani;a, o trata
mento da toxicodependencia, o pre,o dos medicamentos, o segredo de justi,a,
... ). Nao se pense, porem, que a politica desaparece neste novo debate. Ela
estcl.. presente n3o s6 na abordagem de temas sociais como constitui um t6pico
central de algumas emissoes que se debru,am sobre assuntos que estiio ou vi
riam a estar na agenda mediatica (o futuro politico do presidente do Governo
Regional da Madeira, as conhecidas polemic as do "cineneg6cio", as vclrias
contesta,oes de que era alvo o Governo ... ).

�1 Sublinhe-se que este t6pico costumava, ate entiio, ascender a noticia aquando do Dia Internacional da 
Mulher, a 8 de Mar<;:o. 
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De Maio a Agosto, a RTPl coloca no ar o talk show Ligaroes Perigosas qne 
destaca quest6es relacionadas com o dominio privado que circulam pelo es
pa<;o publico como estere6tipos, determinando aquilo que tambem somos94

• 

Cada emissiio desenvolve-se em permanentes e diversas dicotomias: publico/ 
privado; homens/mulheres; informa<;iio/fic,iio; mundo referencial/mundo vir
tual; raziio/emo<;iio. E a jun<;iio de polos distintos e aparentemente irreconcilia
veis que se pretende fazer, um desafio, alias, explicitado no titulo deste talk 
show e naqueles a quern e entregue a respectiva apresentac;iio: dois casais que 
integram, por um !ado, a jornalista Paula Moura Pinheiro e o academico Nuno 
Rogeiro, por outro, o psiquiatra JUiio Machado Vaz e a  "BB", uma boneca vir
tual com tra<;os semelhantes a Marilyn Monroe. A sua inclusiio no programa 
assumia-se mais como um elemento de acentuado entretenimento do que coma 
instancia explicativa das problematicas expostas pelo tra<;o do espectacular95

• 

Ouadro 9: Tomas dos programas de debate e/ou entrevista dos canais generalistas em 1996 

Tem.itica 

Macrotemas Microtemas 

Areas Vida em Desenvolvimento/ 
Programas Canal Gfnero Politica Estruturais sociedade Bem-estar nessoais 

Maria Elisa RTP Debate 1 5 6 11 

Esta Debate/ 
. ' ·. ·

Semana 
SIC 

Entrev. 
4 4 3 -

Ligat;Oes Talk · .

RTP - - - 13 
Perivosas show 

Atravessando seis meses do anode 1996, Maria Elisa introduz mudan<;as as
sinalaveis na selec,iio dos convidados de um debate. E certo que aparecem ai 
grupos que nao constituem uma novidade, como as sindicatos e associa�Oes96

, 

os politicos" e os detentores de cargos publicos, mas ha outros que conquis
tam uma visibil idade acrescida. E o caso dos actores das industrias culturais, 
dos medicos e dos jornalistas. Estes ultimas ocupam o plateau niio como 
co-moderadores ou comentadores, mas para falarem das suas experiencias 

94 Por exemplo: a infidelidade e uma aventura para os homens e um pecado para as mulheres?; o que faz os 
homens e as mulheres ficarem a beira de um ataque de nervos?; duas carreiras cabem na mesma casa? 
95 0 programa contava ainda com a presern;a da banda Os Amigos da Salsa e com os movimentados passos de 
danr;a de Ernesto Costa e Grar;a Pinto, dais bailarinos profissionais especialistas em danr;as latino-americanas. 
% No que diz respeito aos sindicatos e associar;6es, nota-se uma predominilncia de interlocutores ligados a 
grupos profissionais {mCdicos, clubes de futebol, autarcas, empresas de distribuir;iio, professores, industriais) 
e a  estruturas de beneficencia ou de ajuda humanit3ria (Abra,;o, Amnistia Internacional, Ajuda de Mae, De
fesa do Ambiente, Defesa do Consumidor, Liga de Deficientes Motores). Paralelamente a estes grupos mais 
conhecidos da opiniiio p\lblica, Maria Elisa faz tambem emergir outros menos conhecidos (por exemplo, os 
Amigos da Sa\lde e do Vinho ou a Associa,;iio de Moradores das Torres da Bela Vista). 
97 Dos cinco potfticos que intervfm em Maria Elisa, quatro siio governantes e uma e deputada do PCP. 
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algumas altera,oes. E verdade que a maior parte das pessoas e chamada a 
estudio no papel de vitimas (de doen,a, de racismo, de violencia policial ou 
domestica, de situa<;6es laborais precarias, de rela,oes afectivas fracassadas), 
mas aparecem igualmente interlocutores que, apesar da sua hist6ria de vida 
ser atravessada por um tra<;o negativo, siio exemplos de reac,ao it adversidade. 
Por exemplo, um pai viuvo que enfrenta sozinho a educa<;iio dos filhos (11/7); 
um casal cuja idade avan,ada niio !he subtrai iinimo para frequentar a Uni
versidade da Terceira !<lade (25/7); uma mulher cuja deficiencia motora niio 
a impede de ser educadora de infiincia; (15/10). Sublinhem-se ainda os casos 
que, niio tendo grande projec<;iio mediatica, introduzem um direito it palavra 
no seio de grupos excluidos dos debates televisivos. Ao coutrario daquilo que 
acontecia em programas semelhantes, Maria Elisa chama para o seu debate 
tfcnicos, profi.ssionais ligados ao sector produtivo e crianc;as e jovens. 
Se Esta Semana demonstra uma evolu<;iio na selec<;iio de temas, o casting dos 
convidados permanece o mesmo que encontrclramos noutras emiss5es de Mar

garida Marante. Embora a jornalista assegure que os politicos se tornaram 
"muito cansativos" (TV Guia, n.0 924, Outubro de 1996), ainda niio e em 
1996 que eles abandonariio os debates da SIC. 0 mesmo se passa com outros 
grupos que tinham estado a ser privilegiados por este genero televisivo, alias 
coma os membros de sindicatos e de associac;5es, os juristas e os detentores de 
cargos institucionais. No que diz respeito aos politicos, eles acedem ao plateau 
sobretudo enquanto. governances, - foi assim que Alberto Joiio Jardim (26/11) 
e Antonio Vitorino (3/12) estiveram em estudio -; ou enquanto observadores 
<las discuss6es politicas que marcavam a actualidade - foi esse um dos crite
rios para a escolha de Mario Soares (22/10). Ao contrario do que acontecia, 
por exemplo, em Conta Corrente, desta vez a classe politica niio e confrontada 
com polfmicas que coloquem em causa a sua actividade. Por vezes, ate e cha
mada para falar de assuntos que extravasam a sua linha de actuac;ao como "a 
crise do futebol" (12/11) que Margarida Marante discute com tres adeptos dos 
maiores clubes portugueses conhecidos da opiniiio publica pela sua actividade 
partidaria e governamental: Bagiio Felix (Benfica), Silva Peneda (FC Porto) e 
Oliveira Martins (Sporting). Ao contrario de Maria Elisa que tambem ia para 
o ar nos ser5es de 5/ feira, Esta Semana niio se constitui em 1996 como um

espelho do quotidiano domestico de diferentes actores sociais, mas como um
espa,o que amplia a repercussiio que o trabalho de algumas institui,oes tern
na vida do cidadiio comum 100

• Percebe-se assim por que raziio o plateau do
programa de Margarida Marante, para alem dos politicos, se enche de actores
cujo direito it palavra e legitimada pelos cargos que ocupavam.

100Margarida Marante, apesar de reconhecer "a concorrencia directa" com Maria Elisa, sublinha os trai;os 
distintivos do seu programa nestes termos: "[O meu programa] niio tern pt'iblico no estt'idio, niio tern chama
das, niio tern o meu nome" (TV Guia, n.0 924, Outubro de 1996). 
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Liga(i5es Perigosas coloca semanalmente em destaque dois convidados que, 
tal como os apresentadores, formam um casal. Pertencendo maioritariamente 
as industrias culturais, esses participantes - genre conhecida do grande publi
co - nao tern (quase) nada que os relacione quer com a tematica em destaque, 
quer entre eles. Na estreia, para responder a pergunta "ser.i que um homem 
poder.i ser amigo de uma mulher atraente sem pensar em sexo?", convidam
-se a actriz Ana Bola e o maestro Antonio Vitorino de Almeida. Poder-se-a 
reconhecer que a questao deste primeiro programa se orientava mais para um 
registo opinativo do que para explicai;oes sobre experiencias de vida. Mas 
o que dizer, por exemplo, <las emiss6es onde se debate a infidelidade, tendo

como convidados a cantora Simone de Oliveira e o actor Virgilio Castelo
(14/5) ou se discutem as raz6es por que as meninas brincam com as Barbies

e os meninos com os Power Rangers, chamando-se para o plateau a jorna
lista Clara Ferreira Alves e o empresario Manuel Serrao (4/6)? Esta l6gica de
extensao de competfncias, em que figuras pl.J.blicas expatriam a sua opiniao

para nfveis que nao as envolvem a si pessoal e profissionalmente, niio sera
alheia a progressiva implantac;ao do conceito de "mediaticamente interessan
te" intrfnseco a "neotelevis3o", que destila os seus efeitos em variados graus
nos diferentes generos televisivos. Percebe-se, assim, que o direito a palavra
seja concedido a quern tern ja um consideravel capital mediatico (jornalistas,

actores de teatro, apresentares de TV, cantores ... ). Se, por um lado, a linha
editorial deste talk show se orienta para questoes relativas ao relacionamento

homem-mulher, por outro, os convidados envolvem-se em discursos impessoais
e impressivos sobre o tema em destaque. Este desencontro entre as competen
cias que exige o tema em debate e o perfil dos interlocutores escolhidos para
a respectiva discussao podera limitar o debate publico, capaz de fazer pro
gredir a opiniao dos cidadaos mediante um maior conhecimento dos dados e
uma mais ampla capacidade de reflexao.

Ouadro 10, Perfil dos convidados dos debates e talk shows em 1996 

Programas 

Maria Elisa 21 15 25 7 8 7 25 2 6 3 2 1 :33 38 30 10 

Esta Semana 9 4 1 5 1 1 4 2 

Liga(i5es Perigosas - - 1 - 4 1 1 - - 18 - -

Total 30 19 'i,7 12 12 9 26 2 6 3 2 
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Se o programa de Julia Pinheiro faz um retrocesso na acidez que destilava sobre 
a classe politica, Os Donas da Bola solidificam uma linha editorial que incide 
em acontecimentos desportivos atravessados pelo escandalo. Produzido e apre
sentado por jornalistas, este programa encontra parte do seu dinamismo no 
painel fixo composto por tres adeptos de clubes de futebol (Benfica, Sporting e 
FC Porto) e nos convidados que frequentemente protagonizam entrevistas po
lemicas. Emitido na madrugada de 6." feira, Os Donos da Bola abre o fim-de
-semana desportivo, marcando, de certa forma, a agenda futebolistica, grande 
pa rte das vezes denunciando ou ampliando polemicas do mundo do futebol102

• 

No segundo trimestre de 1996, a SIC estreia, em horario tardio, dois programas 
que fazem entrar na informa�ao semanal temas e actores a que o jornalismo 
televisivo costuma atribuir um reduzido grau de noticiabilidade. Coordenados 
e apresentados por jornalistas, Verdes Anos e Escrita em Dia sao estruturados 
por conversas em estlldio, feitas a volta de quest5es intrinsecas a adolescencia 
e ao universo dos livros, respectivamente. 0 prim�iro, da autoria da jornalista 
Laurinda Alves, que, em conjunto com o psiquiatra Daniel Sampaio, conduz 
as emissfies, centra-se semanalmente num t6pico do quotidiano e/ou no desen
volvimento individual dos adolescentes103

, perspectivando-o a partir do ponto 
de vista de jovens estudantes, ou seja, daqueles que estao integrados num sis
tema escolar. Sao esses adolescentes, seleccionados mediante entrevistas prf
vias, que constituem os convidados centrais deste programa. Escrita em Dia 

e, como explica o apresentador Francisco Jose Viegas, "um programa sobre 
livros, mas nao e um programa literario" (Publico, 7 de Maio de 1996). Fala
-se de tudo: de cinema, de politica, de hist6ria contemporanea, da Europa, de 
mllsica, de vinhos, etc. Essa conversa - quase sempre com tres interlocutores e, 
de certa forma, ligada a actualidade - e construida com um determinado perfil 
de convidados: autores de livros que sao exclusivamente escritores ou que acu
mulam essa actividade com outra profissao (politica, academica, jornalistica, 
diplomatica ... ). Viegas interpela-os a partir do que escrevem e do que leem, um 
angulo pouco habitual num canal generalista, mas que o apresentador consi
dera uma espfcie de ponctum, porque, na sua opiniiio, "os livros tern tudo o 
que ha na vida" (TV Guia, 15 de Junho de 1996). 
Todos estes programas sao emitidos num segmento que ultrapassa a meia-noi
te, dirigindo-se, por isso, a pllblicos minoritarios. Inerentes a essa engenha
ria de programa<;io estariam imperatives econ6micos de que os jornalistas 

102 Eis alguns dos casos de Os Donas da Bola em 1996: divulgai;iio de imagens consideradas ineditas sobre a 
pancadaria ocorrida no jogo Campomaiorense-FCP {15/3); dem'incias de Joiio Rocha, ex-presidente do Spor
ting, sabre as ameai;as de morte de que tinha vindo a ser alvo e sobre a gestiio de Sousa Cintra (3/5); revelai;Oes 
sobre alegados esc3.ndalos ligados ao jogo entre o FC Porto e o Aberdeen {27/12). 
103 De Abril a Dezembro, Verdes Anos elege um conjunto diversificado de temas. Por exemplo: a anorexia 
nervosa, a depressiio e suiddio, a escola, a sexualidade, o div6rcio dos pais, a famflia, a droga, a escola, o 
grupo, os tempos livres, o insucesso escolar, etc. 
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tinham consciencia. Por exemplo, o jornalista Carlos Andrade diz que o ho
rario (tardio) de Flashback se explica atraves "da estrategia comercial da SIC 
e das guerras de audiencia entre a SIC e a RTP" (TV Guia, 16 de Man;o de 
1996). Por seu !ado, os apresentadores de Verdes Anos manifestam varias ve
zes a sua discordiincia relativa a hora tardia do seu programa. Se o objectivo 
era provocar a discussiio entre pais, professores e jovens, o melhor hor.irio de 
emissao seria a partir da meia-noite? 104 A resposta seria 6bvia, mas o formato 
nunca mudou para o segmento do grande publico, ocupado com uma oferta 
mais popular. Porque a l6gica do canal privado e, acima de tudo, econ6mica. 
Todos os programas, inclusive os de informa,;iio, se niio proporcionavam gran

des receitas, tambfm niio poderiam causar significativos prejufzos. 

2.4 Algumas tendencias da informa�iio semanal emitida em 1996 

Sao em nt'imero considerflvel e de diferentes generos as emiss6es informati
vas semanais de horario nocturno. A SIC e a esta�ao com mais programas e 
globalmente e ai que cada um deles permanece mais tempo na grelha. Ainda 
que a politica nacional seja o tema privilegiado nos debates televisivos, nos 
formatos de reportagem ha um alargamento para outros campos sociais e para 
domfnios geogr.ificos que extravasam as nossas fronteiras. Por outro lado, os 
programas de informac;iio temcltica - que as estac;Oes privadas nao circunscre
vem apenas ao desporto, coma faz o operador publico - permitem destacar 
.ireas que normalmente ocupam as margens da actualidade noticiosa, embora 
sejam integrados num horario dirigido a publicos minoritarios (os que veem 
televisiio depois da meia-noite). A partir do ultimo semestre do ano, Maria 

Elisa (RTPl) centra-se em t6picos pouco habituais a esse genera televisivo e, 
com isso, influencia os temas que Esta Semana (SIC) escolhe para uma discus
sao que vai para o ar a mesma hora. Assim, a medida que percorrem o ano de 

1996, os debates tendem a prestar mais aten�iio ao social em detrimento da 
politica, mas nunca abandonam esta Ultima, principalmente os canais priva
dos. As audifncias, como veremos, tambem se dividem entre esses dais cam
pos. A perda de hegemonia da politica enquanto polo agregador da aten�iio do 
pllblico a favor de outras areas, muitas vezes tidas coma marginais, redimen
siona o espa,o publico televisivo, alargando-o para dominios explorados no 
entretenimento televisivo, mas que a informa<;ao, nomeadamente a semanal, 
tardava em integrar: a vida quotidiana. 

104 O psiquiatra Daniel Sampaia, em entrevista a TV Mais {31 de Maio de 1996), garantia ter recebido "mais 
de mil telefonemas e dezenas de cartas, vindas na sua maioria dos jovens a pedir a mudan1;a de hod.rio". 
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que mais desafia o poder politico instituido, a SIC atenua esse posicionamento 
na informai;iio semanal deste periodo, o que, de certa forma, lhe subtrai alguma 
fori;a enquanto sistema de poder que o respectivo director-geral reivindica para 
o seu canal de TV. Para alem de a configurai;iio mediatica de varios programas
de informai;iio se desviar de formulas que potenciam a contenda verbal, as emis
s6es que se assumiam como um permanente contra-poder durante o Governo
de Anibal Cavaco Silva niio se repetem no Governo de Antonio Guterres. Prafa
Publica, que surgira com o aparecimento do canal e que de 2.' a 6." feira dava
voz ao descontentamento popular, termina em Fevereiro de 1996. Por seu !ado,
A Noite da Ma-Lingua'°' que, desde 1994, gritava semanalmente que o "Rei vai
nu!", torna-se em 1996 menos corrosiva para o poder politico.
Os talk shows nao suscitam a ateni;iio dos programadores em 1996. Ligafoes
Perigosas (RTPl) e A Noite da Ma-Lingua (SIC) siio os unicos programas
exibidos em horario nocturno que, em 1996, se integram nesse genero. No
primeiro, torna-se dificil perceber o que pertence ao mundo real e o que e
construido ao nivel virtual; no segundo introduzem-se referencias factuais em
conversas que se desenvolvem num registo de humor sarc.istico e numa ironia
desconcertante entre convidados residentes que comentam a actualidade (po
litica) da semana como se de um filme tragico-c6mico se tratasse. Em ambos,
encontram-se elementos do campo informativo (nas pei;as jornalisticas que
siio alvo de comentario, na inclusiio de jornalistas na equipa dos programas ... ),
mas tornam-se igualmente visiveis marcas do entretenimento (nos convidados
chamados a estudio para parodiar aquilo de que se fala, na musica inserida
em determinadas partes da emissiio ... ). Sera essa diluii;iio de fronteiras entre
informar e entreter ou entre realidade e fici;iio um sinal distintivo dos talk
shows e extensivamente da "neotelevis.io" onde, nao certamente por acaso,
este genero televisivo se desenvolveu. Mas, durante este periodo, sao escassos
os programas que se integram ai.
Se os talk shows convertem o real em espectaculo para cativar o interesse do
publico, e sobretudo nos generos considerados serios, nomeadamente nos de
bates, que as construi;6es orientadas por estrategias de sedui;iio mediatica se
tornam mais refinadas e, nao raras vezes, estranhas ao jornalismo. Exemplo
disso, e a crescente preferencia por convidados ligados as industrias culturais
que ocupam os plateaux nao s6 para falarem do seu trabalho, mas, acima de
tudo, para testemunharem facetas da sua vida pessoal ou opinarem sobre ques
tOes que extravasam a sua esfera de ac\ao. Poder-se-ia dizer que esse acesso a

105 Na edi�iio de 22 de Marr;o de 1997 do P1iblico, o critico de televisiio Eduardo Cintra Torres escreveria a 
respeito de A Noite da Md-Lfngua o seguinte: "E evidente que perdeu a sua eficicia enquanto 'programa de 
interven�iio' na actualidade quando abra�ou o figurino do programa de humor, mas os espectadores ganha
ram um programa de critica-entretenimento com pessoas inteligentes a falar ea rir. Issa e tl\o raro na nossa 
televisiio que s6 podemos esperar que a mi-lingua continue a envenenar as ondas hertzianas com o riso". 
Depois de tres anos em antena, o programa deixa de existir a partir da grelha de Outono de 1997. 
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esfera televisiva tern tanta legitimidade como o de outro grupo social. Assim 
e, mas estes entrevistados exibem frequentemente um estatuto de especialista 
que niio tern. Apenas apresentam um capital simb6lico calculado em fun,ao 
da visibilidade mediatica que acumulam noutros palcos e que os transforma 
numa especie de figuras olimpicas ao servi,o de um processo de sedu,ao de 
audiencias. Sanchez Noriega (1997: 340) diz que essas "estrelas electr6nicas 
da cultura de massas siio as novas divindades num mundo secularizado que 
vem substituir as deidades classicas". Nao importa aquilo que dizem, importa 
apenas que estejam ali, configurando uma nova elite, sem poder institucional, 
mas que se apresenta como modelo, sem justificar as respectivas condutas. 
Nao reflectir.i isso o que a "neotelevis3o" tambem e? 
Aquando da estreia de Esta Semana, Margarida Marante, a quern cabia a 
coordenac;ao e apresentac;.io desse formate, afirmava que "todos os programas 
de informa,ao nao-diaria siio concorrentes" (TV Guia, n.0 924, Outubro de 
1996). Assim aconteceu em 1996 nos canais generalistas. Adoptando dife
rentes estrategias, os directores de Programa,ao e de Informa,ao poderiam 
encarar esse tipo de oferta televisiva como um meio para compreender me
lhor o mundo em que vivemos, mas, acima de tudo, relacionaram-se com as 
respectivas emiss6es como se fossem um produto atraves do qual pretendiam 
interessar o maior nllmero possfvel de telespectadores. 

2.5 1997: As higicas de mercado que a SIC impiie 

Este e um periodo conturbado para a RTP e para a TV!, que se confrontam 
com crises a varios niveis: financeira, de identidade e de legitimidade. A SIC 
percorre o ano sem grandes atribula,oes, obtendo uma audiencia media de 
5,7% e um share de 49,3%. A RTP regista uma audiencia media de 3,8% e um 
share de 33% e a  TV! uma audiencia media de 1,4% e um share de 12%. 

Em 1997, a RTP depara-se com um novo enquadramento da sua actividade, 
resultante de um Contrato de Concessao de Servi,o Publico de Televisao as
sinado no ultimo dia de 1996; soma mais um canal (RTP Africa) aos cinco 
existentes; e defronta-se com uma limita,ao do espa,o publicitario que se cir
cunscreve a sete minutos e meio na RTPl e que desaparece na RTP2. Embora 
os responsaveis do operador publico sublinhem o esfor,o para equilibrar fi
nanceiramente a empresa e promover um aumento da qualidade da respectiva 
oferta televisiva, niio se alcan,a nenhum <lesses objectivos em 1997. Sublinhe
-se, porem, que nesse periodo a direc,ao de Programas e de Informa,ao da 
RTP avan,a com alguns projectos que se constituem como marcas distintas 
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do servi,o publico de TV: diminui,iio do numero de telenovelas; cria,iio da 
informa,iio gestual; Ian,amento do teletexto; coloca,iio da novela portuguesa 
em horario nobre; regresso de Enviado Especial, um programa de reporta
gens que desaparecera hcl 12 anos; inicio das emissOes regionais simult3.neas 
de fndole noticiosa; aposta num programa educativo para crian,;as dos 2 aos 
6 anos, um publico habitualmente niio-prioritario em termos televisivos ( 0 
Jardim da Celeste). Joaquim Furtado salienta tambem modifica,oes na infor
ma,;ao que assegura ser mais "isenta, independente e credfvel" (TV 7 Dias, 
Fevereiro de 1997). 
A TVI inicia o ano com a saida do cargo de director-geral de Carlos Cruz, 
o qua!, tres meses depois de ter abandonado essas fun,oes, lamentava que a
esta,;ao estivesse, desde a sua origem, em maos "de pessoas que, em lugar de
servir um projecto de televisiio, se preocupam diariamente em servir-se desse
mesmo projecto" (TV Mais, 24 de Abril de 1997). Os problemas financeiros
foram o principal entrave ao desenvolvimento da esta,;ao. E permanecem em
1997. A 13 de Mar,o, o segundo maior accionista individual da TVI, Joiio
Van Zeller, faz chegar aos restantes accionistas uma carta em que acusa o
presidente do CA, Carlos Monjardino, de beneficiar credores coma Stanley
Ho. Passados poucos dias, numa assembleia-geral, ha uma reviravolta no
controlo do capital da esta,iio. A SOCI, em alian,a com o grupo escandinavo
SBS106

, adquire 65% das ac,oes do canal, passando a presidencia da esta,iio
para Miguel Paes do Amaral. Uma das primeiras medidas anunciadas pelos
novas patr5es da TV! e a venda de 51 % da rede de emissiio RETI107

, a fim
de se capitalizar algum dinheiro que permita come,ar a sanear o avultado
passivo da empresa. Em termos de conteudos, niio ha grande margem (finan
ceira) para introduzir inovac;5es108

• Em Maio, o presidente do canal assegura
que "a empresa e vi.ivel em termos operacionais", mas simultaneamente Paes
do Amaral alerta para o facto de a TV! ter acumulado um passivo que, na
sua opiniao, "nao tern nada a ver com a sua dimens3o" (PUblico, 30 de Maio
de 1997)109

• Um aumento das receitas publicitarias seria, pois, a forma de o
canal come,;ar a neutralizar essa crise. A decisiio do secretario de Estado da

106 Uma das vantagens que o presidente da SOCI sublinhava na parceria com a Scandinavian Broadcasting 
System (SBSJ era a importai;iio da capacidade de gestilo da empresa sueca, que tinha v:irias televis6es euro
peias e uma importante aliarn;a com a Disney ea Paramount (Expresso, 15 de Mari;o de 1997), 
107 Quando iniciou as suas emiss6es, a TVI c rLou uma rede de transmissiio pr6pria, ao contr8rLo da SIC, que 
optou pelas antenas do Estado. 
108 Em finais de Abril, Isaias Gomes Teixeira, um dos elementos da administrai;iio da TVI que assumira 
provisoriamente a Direci;iio de Programas, procede a um rearranjo da grelha, principalmente em perfodo de 
prime time, antecipando a novela brasileira Xica da Silva e colocando o notici8rio as 21h30, ou seja, intervem 
nos dois principais produtos que sustentam o segmento nocturno, criando-se uma programai;iio alternativa 
a SIC ea RTPl. 
10� Em 1996, a TVI teve prejufzos no valor de 6,1 milh6es de contos e uma situai;iio liquida negativa de 4,7 
milh6es de contos, valores que representam um ag ravamento econ6mico de 27% em rela<;iio aos dois anos 
anteriores (P1tblico, 22 de Setembro de 1997). 
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Comunica,ao Social em reduzir o tempo dos intervalos na RTPl e em retirar 
a publicidade da RTP2 da um certo alento a SIC e, principalmente, a TVl110

• 

A SIC atravessa o ano de 1997 sem grandes sobressaltos. A lideran,a <las au
diencias mantem-se, o Conselho de Administra,ao permanece inalteravel, as
sim como a Direc,ao de Programas e de Informa,ao. Neste periodo, a esta,iio 
apresenta um relat6rio de contas com um resultado lfquido de 3,025 milhoes 
de cantos, o que corresponde a um acrfscimo de 58,8% em rela�ao ao ano 
anterior111

• Em Setembro desse ano, a SIC da mais um passo para o dominio 
do campo televisivo, ao assinar, a 9 de Setembro, um acordo de parceria com 
a Globo e com a TV Caho para a cria,iio de canais tematicos. No ultimo tri
mestre do ano, ha um programa que faz emergir o debate em torno <las estrate
gias de mercado que uma televisiio privada adopta. Trata-se do documentario 
feito por Mariana Otero, que, durante alguns meses, filmou o quotidiano de 
varios sectores do canal, descobrindo ai modos de actuar que se subordinam 
estritamente a criterios de rentabiliza,iio de andiencias e de publicidade. Esse 
trabalho, intitulado Cette Television c'est la Votre, e emitido a 21 de Outu
bro de 1997 no ARTE112

• Nele, a afirma,iio do director-geral da SIC, Emidio 
Rangel, de que "uma televisao com mais de 50% de share pode vender tudo,
ate um Presidente da Reptiblica" desencadeia tambem uma discussao em torno
dos poderes do audiovisual.
No que diz respeito a informa,iio semanal emitida em 1997 nos canais gene
ralistas, sao vclrios os campos tem.iticos que estruturam programas de hor.irio
nocturno, em grande parte devido a diversidade que caracteriza a grelha da
SIC. Neste ambito, a TV! e a que tern a programa,ao mais monocromatica,
apresentando, ao longo do ano em horario nocturno, um debate (Pontos nos
ls); um noticiario de actualidade internacional (Jornal do Mundo); uma emis
sao consagrada a setima arte (Lanterna Magica); e tres programas desportivos,
dois de futebol e um de automobilismo (Fora de Jago, Linha de Fundo e Quar
ta a Fundo) 113• A RTPl exibe uma grelha niio muito diferente, integrando um
debate (Maria Elisa); um programa de grande-reportagem (Enviado Especial);
e tres formatos tematicos (Domingo Desportivo, Magacine e Bom Borda'").

110 Segundo um estudo da Media Pfa11ni11g, a TVI foi a mais beneficiada, na medida em que conseguiu um 
aumento de 31 o/o na sua quota de mercado (P1ibfico, 18 de Julho de 1997). 
111 Em 1997, as receitas publicit.irias da SIC atingern 55 milh6es de cantos, representando 55% do investimen
to em publicidade televisiva. No ano anterior, os lucros foram de 1,9 milhOes de cantos (Didrio de Noticias, 

14 de Mari;o de 1999). 
111 A SIC retransmite esse document8rio na emissiio de 10 de Novembro de 1997 de Co,wersas Secretas 

(hor8rio tardio). 
lB Em termos informativos, a principal novidade da TV! ea remodelai;iio do notici8rio da noite. Em Outubro 
de 1997, surge o Directo XXI, que acrescenta as notkias principais do dia um debate e um espai;o dedicado 
ao entretenimento. 
114 Bom Bordo surgiu em 1996 na RTP2, inspirado em Thalassa, um magazine do mar de Georges Pernaud 
em antena ha alguns anos no canal frances FR3. Permanece na RTP1 de Janeiro a Julho, sendo transferido, 
na temporada de Outono, para a RTP2. 
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A programa<;iio informativa da SIC e mais variada, embora, no segundo semes
tre, tenha havido um decrescimo de programas. Na primeira metade do ano, 
este canal emite dois debates (Viva a Liberdade e Esta Semana); um programa 
de entrevistas (Conversas Secretas); dois talk shows (A Noite da Md-Lingua 
e Vida de Casal); quatro formatos tematicos (Os Donos da Bola, Casos de 
Policia, Escrita em Dia e Primeiros Anos); e ainda um polemico programa que 
confundia informa<;iio com entretenimento (A Cadeira do Poder). Na segun
da metade do ano, aparecem Grande Reportagem115

, Fi/hos da Nariio e SOS 

SIC116
• Se o primeiro niio suscita qualquer duvida relativamente it respectiva 

integrac;iio no campo jornaHstico, os dois Ultimas levantam varias quest6es 
quanta ao esbatimento de fronteiras entre informac;iio e entretenimento. 

Informer ou entreter? 

Num tempo de crise interna de vana ordem, a RTPl e a TV! apresentam 
um numero reduzido de programas de informaqiio semanal, sem que nenhum 
deles se revele inovador ou marcante. 0 mais visive! tera sido o debate Maria 

Elisa, criado no ano anterior e que, em 1997, se mantem centrado em tem.i
ticas sociais. A SIC prolonga emissiies ja conhecidas, mas tambem apresen
ta novidades: em Janeiro estreia Vida de Casal, criado pela jornalista Ines 
Pedrosa, que, semanalmente, conversa de forma intimista com um casal de 
projec,iio publica acerca da vida privada de ambos117

; em Maio, a jornalista 
Laurinda Alves surge, coadjuvada pelo pediatra Gomes Pedro, na apresenta
<;iio e coordena<;iio de Primeiros Anos118

, um programa que aborda diferentes 
aspectos da vida dos bebes. Se a esta<;iio abre janelas para a discussiio de temas 
relevantes, tambem institui espa,os que (des)formatam deliberadamente acon
tecimentos para, assim, construir espect3culos da realidade. Faz isso em dois 
programas: A Cadeira do Poder, que aparece em Fevereiro, e Fi/hos da Nariio, 

que surge em Outubro. Na semana da estreia do primeiro, o director da SIC 
afirma o seguinte: "Se lanc;amos cantores e actores, porque niio politicos? Te
nho a certeza de que v:io aparecer desconhecidos com talento para a politica" 
(TV Mais, 21 de Fevereiro de 1997). 

115 Trata-se aqui de uma segunda edii;ao que ressurge a 8 de Julho e fica em antena ate 26 de Setembro. 
116 0 aparecimento de novos formatos no Ultimo semestre do ano nao implica o aumento do nllmero de pro
gramas, pois nesse periodo desaparecem da grelha Viva a Liberdade, Primeiros Anos, Escrita em Dia, Vida 
de Casale A Noite da Md-Lingua. 
117 No mes da estreia do seu programa, Ines Pedrosa fixava nestes termos o rumo da entrevista que daria 
corpo a cada emissao: �Procurarei dar a conhecer certos aspectos da vida familiar, como o apoio que dao e 
recebem um do outro ou a forma como gerem as respectivas carreiras e repartem tarefas" (TV Mais, 21 de 
Janeiro de 1997). 
us Em Outubro de 1996, a RTPl havia emitido S11perbebes, apresentado pela acrriz Alexandra Lencastre e 
com uma linha mais de entretenimenro do que pedag6gica, ao contr.irio deste formato da SIC. 
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A ideia e semelhante a de um concurso, mas A Cadeira do Poder vai mais lon
ge: pretende-se que os participantes sejam figuras que exerceram cargos ptibli
cos; as quest6es baseiam-se em acontecimentos inventados que se tomam como 
realidade; os jurados comp6em um "parlamento" 119 que escolhe o vencedor a 
quern se atribui um lugar que se diz ser o de primeiro-ministro e um cheque com 
o valor do respectivo ordenado. 0 autor e apresentador deste formato, Artur
Albarran, considera tratar-se "de entretenimento" (TV Guia, 18 de Janeiro de
1997), mas acrescenta que, "para alem de correr paralelamente as emo,oes,
vai correr tambfm paralelamente as ideias e as convic(i:Oes". 0 director-geral
da SIC tambem ja havia prometido que este programa iria "abrir a discussao
polftica" (TV Mais, 5 de Julho de 1996). Com A Cadeira do Poder, amalgama
se o 16.dico com a informac;ao, sem tornar claro se aquilo que se ve e ficc;ao ou
realidade. A ambiguidade entre ambos os dominios e grande. Por um !ado, o
apresentador e conhecido do ptiblico gra,as ao sen trabalho como reporter em
conflitos internacionais; os primeiros concorrentes a cadeira de primeiro-minis
tro (o ex-secretario-geral da UGT Torres Couto e o ex-presidente do Sporting
Santana Lopes) trocam argumentos referindo acontecimentos dos partidos poli
ticos de que ambos faziam parte; o Te/ediario que integra o programa apresenta
pe,as semelhantes as de um alinhamento de um noticiario120• Por outro lado, o
"parlamento" e presidido por um actor, o pivot do notici.irio e uma manequim,
os convidados tfm o estatuto de concorrentes, os casos que os habilitam a per
manecer em antena sao inventados. A Cadeira do Poder nao se constitui como
uma sitcom, tambem nao e um debate politico, nem um magazine. Nao assume
o tom da sitira, nem o da comedia, mas tambem nao atinge a ret6rica politica,
nem constr6i um discurso genuinamente jornalistico. Nao e um programa de
entretenimento, nem de informa<;ao. Situa-se numa zona ambfgua, ignorando
c6digos do ltidico e transgredindo princfpios do dominio referencial.
Na temporada de Outono, a SIC estreia outro programa, da autoria do jor
nalista Nuno Ramos de Almeida e do publicitario Luis Rainha, que mistura
deliberadamente a fic,ao com factos da actualidade a fim de criar um "efeito
do real". A semelhan,a de A Cadeira do Poder, Fi/hos da Nar;iio fabrica pe,as
noticiosas falsas, mas de grande verosimilhan,a com a realidade. Todavia, vai

119 Esse "parlamento" integrava 60 pessoas, seleccionadas por uma empresa de sondagens, que se pensava 
serem representativas da tendencia de voto dos portugueses nas Ultimas eleir;Oes legislativas. 
120 Na noite da estreia de A Cadeira do Poder, o Teledidrio e emitido em dois intervalos da novela brasileira 
O Rei do Gado (o programa, na altura, com mais audiencia na TV portuguesa). Noticia-se al um "acidente" 
rodovi8rio nas docas de Lisboa, afirmando-se que o condutor seria o secret8rio de Estado da Juventude que 
estaria acompanhado por uma mulher que entrou na Cruz Vermelha em coma, sabendo-se, entretanto, que 
o governance fugira. Esse Telediario integra ainda per;as onde se da conta das recentes aventuras amorosas 
do presidente do Governo Regional da Madeira e se diz que o PS e o PSD aceitaram cem mil contos da Indo
nesia para financiar uma campanha eleitoral. Nada se diz sabre a natureza ficticia disto. No dia seguinte, o 
verdadeiro secret8rio de Estado da Juventude reage com indignar;iio no Jornal da Noite da SIC ao caso que 
o envolvia e que era inventado. Para alem disso, processa judicialmente a estar;iio. A 29 de Maio de 1999, o 
Tribunal de Oeiras condena a SIC a pagar-lhe 10 mil contos de indemnizar;iio. 
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mais alem do que o programa de Artur Albarran, na medida em que coloca 
no espa<;o publico as suas pr6prias encena<;6es televisivas. Em periodo de pre
-campanha para as eleir;Oes autclrquicas e numa altura em que os media vi
nham noticiando a oposi<;ao popular a integra,ao da familia Garcia de etnia 
cigana em Oleiros (Vila Verde, um concelho no norte do pais), a produ<;ao de 
Fi/hos da Narao, com apoio da Frente da Esquerda Revolucionaria, apresenta 
coma candidato a Camara Municipal de Vila Verde um jovem de 23 anos, 
natural de Loures, de etnia cigana cujas apari<;6es em publico sao geridas de 
acordo com o ritmo do formato televisivo121

: cinco dias antes da estreia deste 
programa, Jose Adelina formaliza no Tribunal de Vila Verde a sua candidatu
ra; na vespera da primeira emissao, divulga formalmente a sua lista numa con
ferencia de imprensa que decorre em Lisboa durante a qua! e anunciado, para 
a noite seguinte, um comfcio em Vila Verde que seria, depois, cancelado devi
do a agita<;ao da popula<;ao que niio queria ver por ali aquele apoiante do clii 
Garcia (Publico, 21 de Outubro de 1997). Paralelamente ao lan<;amento deste 
candidato as elei<;6es autarquicas, os responsaveis por este singular programa, 
em name de um grupo que se designava "Mulheres em Ac<_;iio", preparam uma 
manifesta<;iio de loiras122 na baixa lisboeta, convocando jornalistas para um 
evento em relac;iio ao qual nada se  disse sobre os seus reais prornotores, o que 
fez com que a imprensa tratasse o "acontecimento" como verdadeiro123

, embo
ra - descobrir-se-ia mais tarde - tudo nclo passasse de uma encena,;iio124

• 

Apesar de permanecerem pouco tempo na grelha da SIC, A Cadeira do Fo
der e Fi/hos da Na,ao esbatem (demasiado) as fronteiras entre informa<;ao 
e entretenimento. Se ambos os formatos se integrassem no primeiro campo, 
como se justifica a inven,;iio de factos e a atribuir;clo de prfmios pecuni.irios 
aos convidados que se encaravam como concorrentes de um jogo? Se o fim era 

121 Nao havendo a nlvel tfcnico-jurfdico objec<;iio a apresenta<;iio desre tipo de candidatura, um dos elementos 
da Comissiio Nacional de Elei<;Oes, na edi<;iio de 18 de Outubro do P1iblico, considerava este caso "um apro
veitamento ins6lito da legisla<;iio". 
122 Este tema tinha sido colocado na semana anterior na agenda medi:itica precisamente pelo programa Maria 
Elisa (emitido na RTPl) que escolheu para mote de debate a seguinte questiio: "Os homens preferem as /oiras?". 
121 0 Correio da Manha fez chamada a primeira p:igina desse assunto. Referindo-se a essa "pseudomani
festa<;iio", tambfm noticiada pelo seu jornal, o director do Didrio de Noticias considerava-a "de grande 
irresponsabilidade e deontologicamente conden:ivel", a partir do momenta "em que se quer p6r em causa a 
qualidade global da informa<;iio que e transmitida nos media portugueses" {PUblico, 17 de Outubro de 1997). 
Na edii;iio de 17 de Fevereiro de 1997 do F6r11111 da TSF, a jornalista da RTP Elsa Marujo queixava-se de ter 
sido enganada. 
ll4 Indiscutivelmente polfmico, este formato da SIC suscita fortes criticas, principalmente entre a classe jor
nali:stica. Na edii;iio de 18 de Outubro do Didrio de Noticias, o director do Expresso diz ser "um erro os 
jornalisras tentarem intervir na realidade"; o director da TSF rotula os respectivos promotores de "pir6ma
nos bombeiros"; o director de Informa<;iio da TVI considera "uma brincadeira perigosa que pOe em risco a 
credibilidade da classe"; e o director do Semandrio assegura sentir-se "trafdo e, sobretudo, muito incomo
dado". Nessa semana, o presidente do Conselho Deontol6gico dos Jornalistas afirma ao Expresso que "a 
montagem de uma realidade virtual niio pode ser feita por jornalistas, ainda por cima abusando da boa-ff de 
quern julga estar perante um trabalho jornalistico", o que, na sua perspectiva, "provoca um dano real para 
a sociedade". 
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entreter o publico, o que levava a serem produzidos por jornalistas e a apresen
tarem pe,as que se assemelhavam aquelas que compoem um alinhamento dos 
noticiarios? Desde Outubro de 1992, diferentes elites (politicas, desportivas, 
judiciais ... ) varias vezes censuram a SIC pela pratica de um jornalismo dema
siado irreverente e, por vezes, desrespeitador dos limites legais. Ao colocar na 
esfera publica um candidato de etnia cigana a autarquia de Vila Verde, a SIC 
provocou a contesta,ao de um grupo que lhe conferia um indiscutivel poder 
de influencia: OS cidadaos an6nimos. Referindo-se a oposi,ao dessas gentes 
do Minho a essa (pseudo) candidatura, o critico de televisao Eduardo Cintra 
Torres escreve o seguinte (Publico, 23 de Outubro de 1997): 

A Direc<;iio de Programas da SIC deveria ver repetidas vezes as imagens captadas 
pelos seus operadores em Vila Verde. Aqueles cidadiios siio pessoas como n6s 
e estiio muito zangadas com a SIC. Foram fazer deles um laborat6rio para um 

programa que e uma brincadeira, mas que trata de uma coisa muito simples: a 
vida deles. 

Para alem de ter sido alvo de criticas de varios sectores, Fi/hos da Na,ilo nao 
reune audiencias que justifiquem a sua presen,a na grelha por muito tempo. 
No infcio do ano seguinte, desaparece, sem, no entanto, a polemica provoca
da ter subtraido popularidade a SIC que, em 1997, continua como canal lider 
de audiencias e desafiador daquilo que estava instituido em diferentes campos 
- uma postura que nenhuma das outras esta'r5es teria condic;Oes de assumir.
Pela debilidade financeira dos seus projectos, pela inoperancia e instabilidade
dos respectivos .directores, pela fraca adesao <las audiencias. De facto, para
alem de se impor como um neg6cio rentavel, a SIC implanta-se em 1997 como
um sistema de poder. Consegue-o atraves de programas de informa,ao e de
formatos que muitas vezes confundem realidade com fic,ao. Consegue-o, ul
trapassando frequentemente limites legais, eticos e deontol6gicos. Todavia,
as emiss6es que suscitam mais debate no espa,o publico nao correspondem
3quelas com maiores indices de audiencia. Sao os programas de entretenimen
to, nomeadamente o humor, as novelas da Globo, os concursos e os reality
shows que ocupam na integra o "top-20" dos programas televisivos mais
vistas nesse periodo.
Correspondendo a oferta televisiva a uma grelha que se ve por partes, mas que
se constitui como um todo, a engenharia de programa\ao foi sempre cons
truida com base em criterios de rentabiliza,ao de audiencias. Nessa l6gica,
inclufa-se igualmente a informa,ao. No documentario de Mariana Otero, exi
bido em 1997, ouve-se o director-adjunto Alcides Vieira afirmar, num Conse
lho de Redac,ao, o seguinte: "O Jornal da Noite faz parte de uma estrategia
de programa,ao da SIC. E se ela diz que o jornal deve ter uma hora, n6s temos
que arranjar maneira de fazer uma hora, nem que se perca qualidade". Nao era
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o produto em si que orientava a produi;ao de um programa, mas a aceita\'.ao
previsfvel que se esperava das audiencias das franjas onde estava inserido125

• 

Assim, numa grelha que se enche em horario nobre com conteudos de entre
tenimento, recolhendo estes grande receptividade junto do publico, tornar
se-a dificil a imposi,ao de certos programas informativos. 0 primeiro genero
a ressentir-se disso tera sido o dos debates e o primeiro jornalista da SIC a
opor-se publicamente a esse rumo da programa<;iio televisiva foi Miguel Sousa
Tavares, que, no Veriio de 1997, decide abandonar a esta<;iio onde apresentou
Ter,a a Noite (1993-4), Vinte Anos e Vinte Names (1994), Crossfire (1995-6)
e Viva a Liberdade (1997). Em entrevista a edi<;iio de 26 de Julho de 1997 do
Expresso, explica assim as raz5es do seu afastamento:

O pllblico nao quer os programas que eu fai;o e eu nao quero fazer os programas 
de que o pllblico gosta. [As pessoas agora] gostam de sentimentos, de emo'r6es, de 
intimidades e da cl:issica trilogia composta por sexo, violencia e esc:indalo. ( ... ) A 
funr;ao dos jornalistas nao e distrair o pllblico. 0 nosso trabalho e fazer um servii;o 
baseado no interesse pllblico e nao no interesse do pllblico. Se a ideia subjacente 
a informai;ao fosse distrair audiCncias, teriamos muita gente melhor do que os 
jornalistas para o fazer. 

125 No document.'irio de Mariana Otero assiste-se a uma reuniii.o da equipa do programa Mundo Vip prepara
t6ria do programa para o segmento do hor:irio nobre. Esse encontro e orientado por um elemento que segue a 
audiencia na SIC que explica as autoras o que devem fazer dali em diante: "no prime time quern faz o grande 
bolo ea classe D. Por isso tern que ter atern;ii.o a isso. ( ... ) Em termos de contelldo, tudo o que tern a ver com 
novelas brasileiras funciona hem. Tudo o que tem aver com gente portuguesa dessa que sai nas revistas, mas 
nas rnais populares, funciona lindarnente. Por exemplo, o Humberto Bernardo funciona rnelhor do que o 
Joaquim de Almeida ... " Ouve-se uma das coordenadoras do programa, a jornaHsta Margarida Pinto Correia, 
confessar: "Nii.o e esse o programa que eu vim para aqui fazer!". 
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3. Entre os discursos dos especialistas e os testemunhos dos
"profanos"

3.1 0 PAP em 1998 

Este seri o ano em que a RTP conhece um outro ministro responsive! pela tu
tela do audiovisual ptiblico (Jose Socrates sucede, em Janeiro, a Jorge Coelho); 
novas directores de lnforma<;iio e de Programa,ao (Grego Esteves e Maria 
Elisa, respectivamente, que substituem, em Mar,o, a equipa dirigida por Joa
quim Furtado); e um Conselho de Administra<;iio renovado (Manuel Roque 
demite-se em Setembro, dando o lugar da Presidencia a Brandiio e Brito). Estas 
mudan,as impedem que se desenvolva um trabalho de fundo ao nfvel da ofer
ta televisiva, o que, em parte, explicara as baixas audifncias que o operador 
ptiblico regista em 1998. Na TV!, o maior problema ea grave crise financeira 
que se tern avolumado desde 1993 e que, neste perfodo, atira o canal para 
v.irias assembleias-gerais de credores, nas quais alguns grupos econ6micos se 
sucederao no controlo das aci;6es da estai;iio, ditando, durante a sua vigfncia, 
diferentes regras de funcionamento interno. Inclusive na area da programa<;iio 
que, no entanto, nunca chega a suscitar o interesse do pllblico. Por inexperifn

cia daqueles que a desenhavam, mas, sobretudo, devido ao reduzido or,amen
to de que se dispunha. Para alem de capitalizar a debilidade destes dois canais, 
a SIC rentabiliza um "saber-fazer" que, nos Ultimas tres anos, lhe garantira a 
lideran<;a das audiencias. Que se repete em 1998. 

O Governo resultante das elei<;5es legislativas de Outubro de 1995 havia pro
metido inverter a crise financeira e de legitimidade da RTP; o Contrato de 
Concessiio do Servi<;o Ptiblico assinado em finais de 1996 fixara um outro 
entendimento para a actividade da estai;iio pllblica; tambCm, nesse tempo, 

os novas responsiveis pelo audiovisual ptiblico se comprometeram a devol
ver aos telespectadores uma televisiio renovada. Todavia, no infcio de 1998 a 
RTP apresenta um passivo maior, uma programa�a.o pouco distinta das esta
<;5es privadas e um indice de audiencias em queda. No Plano de Actividades e 
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On;amento para esse ano, fixa-se o compromisso de "contrariar a tendencia 
massificante da oferta televisiva comercial", mas o documento suscita dU.vidas 
ao Conselho de Opiniiio (CO) da empresa, que !he atribui um parecer negativo, 
por considerar nao serem ai cumpridos os principios do Contrato de Conces
siio de Servi,o Ptiblico, criticando-se particularmente a (falta de) qualidade da 
programa,iio do canal generalista. Esta decisiio do CO e conhecida no inicio 
de Mar,o, um mes marcado por outros incidentes. Na edi,iio de 7 de Mar,o 
do Expresso, noticiava-se que "Miguel Sousa Tavares foi convidado pelo pre
sidente da RTP, Manuel Roque, para o cargo de director-geral que devera ser 
criado no clmbito da reestruturac;ao da empresa", um facto confirmado, poste
riormente, ao Didrio de Noticias (10 de Mar,o) pelo pr6prio Manuel Roque. 
Dois dias depois da noticia do semanario, a direc,iio da TV ptiblica apresenta 
a sua demissao, justificada em carta com dois argumentos: o contacto com 
Sousa Tavares sem conhecimento de quern dirigia a RTP e a interferencia da 
administrac;ao da empresa na area da informac;ao, ao nao permitir a ida de um 
jornalista a Angola para entrevistar o lfder da UNITA126

• Em declara,6es ao 
Publico de 11 de Mar,o, Joaquim Furtado garante que a Direc,iio a que presi
dia "nunca fez parte das prioridades e nunca teve os apoios que gostaria de ter 
tido", assegurando que trabalhou de 1996 a 1998 "com on;amentos inferiores 
aos de 1995". A 10 de Mar,o, o CA da RTP divulga um comunicado em que 
anuncia os novas names da direc,iio da RTP: Maria Elisa para a Direc,iio de 
Programas e Joiio Grego Esteves para a Direc,iio de lnforma,iio, que entram 
em fun,oes a 16 de Man;o. Ao contrario daquilo que tinha feito saber, o CA 
diz nesse texto que "na nova estrutura da informar;ao e programas da RTP 
deixa de existir o cargo de director-coordenador de informa,iio e programas, 
niio sendo criado o cargo de director-geral". 

Na TVI, o ano e de assembleias-gerais, a maior parte das quais caracterizadas 
por um vazio de decis6es que atirava a estar;ao para um impasse na resolur;ao 
da falencia tecnica em que se encontrava. A possibilidade de se decidir em 
Janeiro a crise financeira da empresa e neutralizada, quando no dia 15 a juiza 
da segunda vara civel do Tribunal de Oeiras responde favoravelmente a um 
requerimento do Ministerio Ptiblico que alegava s6 ter recebido na vespera a 
rela,iio provis6ria dos creditos da TV! e adia para 11 de Fevereiro a Assem
bleia-Geral de credores. No entanto, segundo a edi,iio do Publico de 16 de 

1i6 A Administra\iio da RTP alegou para esse impedimento o facto de o jornalista ter de entrar em Angola 
sem visto. Num artigo intitulado "Hipocrisia e dg11a de rosas", o director do P1iblico escrevia na edi\11.0 de 11 
de Mar\o de 1998 o seguinte: "f: sabido em todas as redac\Oes que s6 ha uma maneira de chegar a fala com 
Jonas Savimbi enquanto este niio regressar a Luanda: entrando i legalmente em Angola. Foi assim que a RTP 
fez por varias vezes no passado, ta! como o Ptiblico, a SIC, a TSF e por af adiante. Invocar a ausencia de visto 
e mais do que hipocrisia: mostra que a RTP - como o Governo portugues, este e o anterior - se sente hem de 
c6coras diante das autoridades de Luanda, que certamente ficariam incomodadas nao com a entrada de um 
jornalista sem visto, mas com o tempo de antena que seria dado a UNIT A". 
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No que diz respeito a informa,iio semanal, o canal generalista publico niio 
faz ai um particular investimento em 1998. Maria Elisa atravessa o ano com 
uma periodicidade quinzenal, alternando com Grande Entrevista, de Judite 
de Sousa, que inicia as emiss5es em Abril, altura em que se coloca ponto 
final a Enviado Especial, uma aposta da Direc,iio de Joaquim Furtado. Em 
termos de informa,iio tematica, a RTPl apresenta Domingo Desportivo, um 
programa de reportagens onde se noticiam os acontecimentos de desporto 
do fim-de-semana que, no dia seguinte, e complementado, na RTP2, com 
Jogo Falado 138

• 

3.2.2 SIC: uma grelha (cada vez mais) de entretenimento 

Continuando a liderar as audiencias com uma ampla margem de intervalo em 
rela,iio aos outros canais, a SIC apresenta uma grelha que, ao longo do ano, 
se renova em permanencia, sem, no entamo, introduzir uma ruptura com a 
oferta televisiva que tinha estado a propor as audiencias. Este e o ano em que 
a esta,iio explora o horario da tarde com produ,iio pr6pria: a 16 de Feverei
ro, estreia um talk show, apresentado por F.itima Lopes, que empresta o seu 
nome a um programa construido com testemunhos de gente an6nima que con
ta experiCncias pessoais relacionadas com o tema da emissao139

• Ao contr.irio 
daquilo que acontecera nurn passado recente, a informa,;iio semanal ocupa
menos espac;;o no segmento nocturno. Em contrapartida, o jornalismo feito
ao ritmo diclrio ganha novos contornos atravCs de opera�6es especiais que se
promovem em liga�ao com acontecimentos marcantes. Numa entrevista ao
Didrio de Noticias por altura do setimo aniversario da SIC, o respectivo di
rector-geral resume de forma assertiva aquilo que representa a informa,iio do
seu canal: "Temos influfncia, nao temos poder. Poder-se-a dizer que e o poder
da influencia" (Didrio de Noticias, 4 de Outubro de 1998).
E o entretenimento que ocupa mais espa,o no horario nobre da SIC em 1998.
Em Janeiro, estreia-se um formato espanhol produzido pela Endemol que ha
-de ser um dos programas mais vistas da esta,iio: Medico de Familia. Esta
sCrie dara origem, num futuro pr6ximo, a outras replicas, espalhando-se pelos
canais generalistas uma fic�ao nacional que procura encenar (por vezes com
muitos erros) o quotidiano de grupos profissionais (medicos, jornalistas, po
licias ... ), acentuando (em demasia) os romances que cruzam o dia-a-dia das
personagens. Para alem deste genero televisivo, as novelas da Rede Globo, os

138 /ogo Fa/ado, que havia surgido em 1995, regressa em 1998 com uma nova sfaie na RTP2. 
139 Em cada emissiio, que se prolonga por duas horas, escolhe-se um tema que cruza com a vida quotidiana, 
particularmente com a esfera privada <las pessoas. Por exemplo: "O ;ogo destruiu a min ha vida", "Sou gordo 
e gosto" ... A ocupar;iio do segmento da tarde por um magazine sera adoptada pela RTP1 na temporada de 
Outono com o programa Amigo Pilblico, apresentado por JUiio Isidro. 
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acontecimentos que ocorrem em 1998 ou promover em redor deles algum de
bate ptiblico. Dois exemplos: as comemora,oes dos 500 anos da chegada de 
Vasco da Gama a fndia siio assinaladas, a partir de 22 de Abril, com a serie 
documental de cinco epis6dios A Grande Viagem, da autoria de Carlos Bran
diio Lucas145; e o Referenda sobre a Regionaliza,iio, que ocorre a 8 de No
vembro, faz renascer um formato conhecido, intitulado Cross'{ire146

, desta vez 
com os jornalistas Antonio Perez Metello147 (defensor do sim) e Miguel Sousa 
Tavares148 (partidario do nao), que discutem semanalmente, com diferentes 
convidados, um determinado t6pico ligado ao processo que se iria votar. 
Ao nivel da informa,iio semanal, a SIC reduz o ntimero de formatos, mas, 
mesmo assim, e o canal com mais emiss5es nesse campo. Os debates cir
cunscrevem-se a Esta Semana, emitido ate Julho. 0 genero da grande-en
trevista e praticado, em hor.irio tardio, por Baptista-Bastos, que conduz, 
durante os doze meses do ano, Conversas Secretas. Por outro ]ado, a grande
reportagem, que estrutura um programa com o mesmo nome, reaparece em 
Setembro. Na informa,iio tematica, a SIC mantem dois programas ja com 
longevidade assinalavel na esta,iio: Casas de Policia e Os Danos da Bola. Se 
em Abril desaparece da grelha Fi/hos da Narao (um formato que tanta pole
mica causara no ano anterior, mas que em 1998, passa quase despercebido), 
em Agosto surge a tinica novidade do ano: Ficheiros Clinicos, um programa 
inovador, vocacionado para retratar uma medicina hem sucedida no trata
mento de doen'ras de cidadaos an6nimos. Nao e, no entanto, com estes pro
gramas que a SIC se torna mais visive!, nem e aqui que se desencadeiam em 
1998 polemicas que multiplicam discuss6es no espa,o ptiblico. Isso acontece 
ao nivel do entretenimento e, sobretudo, na informac;ao dii:lria, que continua 
a cultivar uma postura pr6-activa em relac;ao aos mU.ltiplos sectores da socie
dade e a prestar particular aten,iio a vida quotidiana dos cidadiios an6nimos, 
particularmente as situac;Oes em relac;ao as quais as instituic;Oes competentes 
revelam uma certa infrcia. 

iu A RTPt faz o mesmo, mas com um atrasode tres meses, estreando, a 14 de Julho, o document3rio Na Rota 
do Oriente, da autoria de Luc Cuyvers, numa co-produi;iio RTP e Comissiio Nacional para as Comemorai;Oes 
dos Descobrimentos. 
146 A TVI insere o debate sobre a regionalizai;iio no notici.irio Directo XX! e a  RTP promove debates entre 
as 19h00 e as 20h00. 
147 Ea este jornalista, editor de economia da SIC, que se deve o (re)aparecimento de Crossfire para discutir 
a regionalizai;iio. "Achei que as pessoas estavam pouco informadas sobre esra matefia", diz Perez Metelo. 
Quanto ao modelo que este formato imp6e, o jornalista afirma o seguinte: "O principio do contradit6rio, se 
for contido, e bastante mais esclarecedordo que simplesmente um mon6logo de entrevistas de um s6 lado, em 
que as pessoas se repetem sempre porque niio estiio a ser 'espicai;adas' por outras ideias e por outros 8ngulos 
que a outra parte pode solicitar com proveito" {TV Guia, n.0 1027, Outubro 1998). 
148 Sousa Tavares diz ter encarado a participai;iio neste programa "com alguma apreensiio, mas tambfm com 
o sentido de que e um clever dvico" (TV Guia, n.0 1027, Outubro 1998). 
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fronteira com o entretenimento" (TV Guia, 18 de Outubro de 1997). Ante
cedido de uma reportagem sobre o assunto em destaque, o debate que Esta 

Semana coloca em cena atravessa campos mais diversificados do que Maria 

Elisa. Diferentemente do programa do canal ptiblico e mesmo contrariando 
declara,6es ptiblicas suas, Margarida Marante niio ignora a politica, dedi
cando-lhe seis emiss6es (tres das quais na mesma noite em que era emitido 
Grande Entrevista com uma linha editorial mais pr6xima desse campo)15'. 

No que diz respeito as areas estruturais, Margarida Marante e Maria Elisa 
coincidem na valoriza,ao da saude, que intersectam de diferentes formas. 
Esta Semana aproxima-se desse t6pico pelo !ado da agricultura, falando dos 
alimentos que se produzem (22/1); pelo ]ado da ciencia, explorando a inves
tiga,iio feita no tratamento do cancro (16/7); a partir do interior do pr6prio 
campo da satide, salientando a polemica instalada a volta do sangue contami
nado (29/1); e os dados referentes aos infectados com SIDA (23/4). Tai como 
Maria Elisa, Esta Semana lan<;a aos telespectadores propostas de discussiio 
de uma realidade social pr6xima do quotidiano. No primeiro programa do 
ano, Margarida Marante escolhe como tema de debate "o consumo" e inicia 
assim a emiss:io: 

Janeiro e o primeiro mes do ano e um tempo de balani;o. Chegados a este momen
ta, quase todos sentimos a consciencia pesada, quando verificamos o que gastimos 
em presentes, alguns deles inUteis, neste Ultimo Natal. Sobreviventes da euforia 
consumista das semanas precedentes, chegamos a celebrar;.io natalicia esgotados 
fisica e .financeiramente. E um facto: o consumo tomou conta da nossa vida. 

Embora os temas relacionados com o desenvolvimento e o bem-estar pessoais 
tenham dado mote a um ntimero significativo de emiss6es, o debate da SIC 
niio aprofunda o intimo. Se Maria Elisa se detem em aspectos da vida privada 
que se torna publica, Margarida Marante procura salientar aquilo que esta 
em ptiblico em profunda liga,iio com o privado155 • Destaca-se o crescimento 
<las crian,as e dos jovens atraves de estilos de vida particulares, falando-se da 
"gera,iio ecstasy" (19/2), <las "crian,as na ribalta" (26/2) e, (o que niio sera 
diferente, apesar de apresentar outro tipo de actores), do "trabalho infantil" 
(4/6). A sexualidade e abordada atraves de um medicamento que aparecera 
dali a pouco tempo em Portugal: o Viagra (18/6); enquanto os (des)equilibrios 

154 Para alem de reservar uma emissiio para cada um dos lfderes dos trfs maiores partidos da oposi!iiiO (PSD, 
PP e PCP), a jornalista destacou, a vez, um aspecto particular da poHtica de Estado (a reforma da sal.lde), da 
polftica local {"a opera!iiiO Casal Ventoso", promovida pela autarquia de Lisboa) e da politica internacional 
(Golpe de Estado na Guinf-Bissau). 
155 Envolvida, por esta altura, numa polfmica que considera ser de viola�iio da sua intimidade por um sema
nario, Margarida Marante dedica uma emissiio ao debate do t6pico "limites da vida privada: informa!iiiO e 
privacidade" (12/2). Neste contexto, percebe-se melhor o cuidado que a coordenadora de Esta Semana tern 
quando se trata de discutir temas que entram no dom[nio privado. 
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sexualidade juvenil, o pensamento dos animais, a dor ou os sonhos. Ou entao 
a ''gerac;ao ecstasy", o stress e a  solidao. 0 primeiro grupo tem.itico foi discu

tido em algumas emiss5es de Maria Elisa; o seguudo integrou alguns debates 
de Margarida Marante. 
A um espa,o publico televisivo fundado na raziio e legitimado pelo discurso de 
especialistas que valorizam a generalidade em detrimento <las particularida
des, Maria Elisa junta um outro espa,o modelado par experiencias singulares 
e habitado pelas emo,oes do cidadiio comum. De uns e de outros, a jornalista 
diz esperar contributos diferentes, mas igualmente importantes (Visao, 12 de 
Fevereiro de 1998): 

Preciso de ter casos pessoais que ilustrern as situa�Oes em debate e, depois, de ter 
os tfcnicos ou os mediadores para contextualizarem os temas. Fazem falta as duas 
componentes, ernbora o mais dificil seja, nalguns casos, saltar do elemento mais 
emotivo para o mais racional, sem perder o fio condutor. 

Os politicos, outrora presen,a habitual neste genera de programas, silo agora 
menos solicitados, porque a politica deixou de constituir o eixo estruturante 
dos debates televisivos. No seu lugar, Maria Elisa coloca outros interlocutores, 
nomeadamente os detentores de cargos publicos e os membros <las associa,5es 
e sindicatos, grupos que, de certa forma, asseguram, entre eles, uma espfcie 
de contradit6rio em rela,ao aquilo que se discute159

• Para o plateau do seu 
programa, a apresentadora chama tambem um conjunto de pessoas especia
lizadas em determinado saber onde se destacam as medicos e as academicos, 
embora o cuidado em identificar este tipo de convidado com a tematica em 
discussiio fomente uma certa diversidade. Num programa que coloca tantas 
vezes em debate temas relacionados com a esfera privada, percebe-se par que 
razao os psiquiatras e os cientistas sociais sao os especialistas mais presentes, o 
que contribui para conferir a este espa,o um papel activo na area <las quest5es 
relacionais. Isso estar.i em conson:lncia com uma contemporaneidade que, nas 
palavras de Alain Ehrenberg (1995: 23), estabelece "um c6digo da linguagem 
dos problemas quotidianos a partir da linguagem psicol6gica". 

Comparando Maria Elisa com outros formatos similares, nota-se alguma 
evolu,ao nas tecnicas de recrutamento dos convidados. Par exemplo: ha uma 
crescente presenc;a do cidadao comum, de crianc;as e de jovens. Ao contrclrio 
dos restantes convidados que s3o chamados a explicar situac;6es impessoais, 

159 Por exemplo, na primeira emissiio do ano para discutir "o Servir;o Nadonal de Satide" (811), Maria Elisa 
convidou o presidente de Reflexiio para a Satide, a presidente da Administrar;iio da SaUde da Regiiio de Lisboa 
e Vale do Tejo, os administradores do Hospital dos Capuchos e do Hospital Amadora-Sintra, mas tambt!m o 
presidente da Assodar;iio Portuguesa dos Medicos de Clinica Geral, o coordenador do Sindicato dos Enfer
meiros Portugueses e o presidente da Associar;iio Portuguesa de Economistas da SaUde. 
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No que diz respeito aos especialistas, que Margarida Marante sempre desta
cou nos debates que tinha vindo a fazer na SIC, nota-se uma ligeira altera�ao 
em 1998. A discussao que se desenvolve em estudio deixa de ter uma natureza 
predominantemente juridica para ser mais terapeutica. Ao contrario daquilo 
que era uma inclinac;ao sua, Margarida Marante, uma jornalista com uma 
licenciatura em Direito, apenas chama advogados a esttldio quando a conversa 
niio pode passar ao !ado de aspectos juridicos161

• Por outro !ado, os medicos 
adquirem, neste periodo, uma visibilidade que nunca tiveram nos debates da 
SIC. Porque ha mais tematicas na area da saude, mas tambem porque as emis
s6es entram numa nova racionalizac;iio dos problemas sociais, em que o colec
tivo se pensa a partir do individual ou o pessoal e tido como estruturante do 
social. Convidar psiquiatras para um programa que tern como t6pico o stress 
(21/5) e o esperado, mas Margarida Marante chama-os para outros temas. 
Para discutir, por exemplo, crimes passionais ou para falar de crianc;as que se 
transformavam em celebridades mediaticas (26/2). Diferentemente de Maria 
Elisa, Esta Semana niio abre muitas vezes o respectivo plateau ii participa�ao 
do cidadao comum e, quando o faz, e sempre para conversar com interlocuto
res que aparecem no papel de vftimas: uma ex-toxicodependente e um ex-re
cluso. Os jovens tambem nao tf:m uma representatividade expressiva, embora 
as suas vidas cruzem com o tema de v3rias emiss5es: "gerac;ao ecstasy" (19/2), 
"crian�a na ribalta" (26/2), "solidao" (30/4), "stress" (21/5), "trabalho infan
til" (4/6). Margarida Marante prefere discutir esses assuntos com os adultos. 
Tai como outros debates da SIC ou de outros canais generalistas, os actores 
das industrias culturais continuam a ter um direito privilegiado ii palavra. No 
caso de Esta Semana, subiram ao plateau apenas para falarem do trabalho 
que desenvolviam em varias areas (literatura, televisiio, mllsica, entre outras). 

3.3.2 A fugaz visibilidade dos politicos e daqueles que niio se constituem como 
noticia 

Em 1998 apenas a RTPl estrutura, em horario nobre, um formato com a gran
de-entrevista que, alias, da tftulo ao programa que aparece em finais de Abril 
conduzido pela jornalista Judite de Sousa. Na SIC, Conversas Secretas, da au
toria do jornalista Baptista-Bastos, segue tambfm esse gfnero, mas em horario 
tardio. E, talvez por isso, com outros temas e diferentes protagonistas. 
Grande Entrevista e uma ideia da Direci;ao de Informai;ao de Grego Esteves 
e e colocado na grelha ii 5 ." feira, em alternancia com o debate moderado 
pela directora de Programas, Maria Elisa. Essa opi;iio obriga-o a confron-

161 Foi o que aconteceu nas emissOes que tiveram os seguintes temas: "crimes passionais" (5/2), "limites da 
vida privada ea informa�iio" (12/2), "crian�as na ribalta" (26/2) e "acidentes de via�iio" {2/7). 
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tar-se, durance algum tempo, com Esta Semana que se mantem no ar ate 16 
de Julho. A influencia foi mutua, embora talvez tivesse sido o debate da SIC 
que fez mais desvios. Seguindo uma linha editorial que adopta a actualida
de coma principal criteria na escolha dos convidados, Grande Entrevista e 
um programa particularmente atento it politica. E mesmo quando os entre
vistados nao estao na polftica activa, evidenciam ligai;Oes, mais ou menos 
vincadas, a esse campo. Judite de Sousa escolhe coma primeiro convidado 
o ministro das Finani;as, Sousa Franco, niio encontrando, nessa noite, uma
concorrfncia directa de Esta Semana, que discutia "a solidao". A emissao
seguinte nao sera tao pacifica. Na RTP e nas revistas de televisao, anuncia-se
com bastante antecedencia o convidado que Grande Entrevista apresentaria
a 14 de Maio: o presidente do PP, Paulo Portas. 0 politico e entrevistado
nessa noite, mas, na vespera, opta por participar na emissiio de Margarida
Marante, que lhe fizera o mesmo convite. 0 canal publico contorna esse inci
dente, entrevistando D. Jose Policarpo, que haveria de suceder ao cardeal D.
Antonio Ribeiro. Confrontada com esta polemica, Judite de Sousa responde
assim: "O modelo de 'Grande Entrevista' e demasiado elastico e nao se es
gota nos lideres partidarios" (TV Guia, n.0 1007, 23 de Maio de 1998). De
facto, o formato revela-se suficientemente flexivel para acolher convidados
de diferente perfil, mas, em 1998, os privilegiados sao politicos ou persona
lidades que ocupam cargos relevances da vida publica. Como o procurador
geral da Republica (28/5) ou o chefe do Estado-Maior General das For�as
Armadas (9/7). E isso obriga Esta Semana a fazer alguns reajustamentos,
nomeadamente nas noites em que se confronta com Grande Entrevista. Nes
ses ser6es, o programa de Margarida Marante deixa os temas de sociedade
para se concentrar na polftica162

• 

Quadro 14, Perfil dos convidados das entrevistas em 1998 
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Grande Entrevista 4 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - -
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162 Foram tres as semanas em que houve uma sobreposii;iio de Grande Entrevista com Esta Semana e os con
vidados foram, respectivamente: D. Jose Policarpo/presldente do PP Paulo Portas (14/5); procurador-geral da 
Repllblica/secret3.rio-geral do PCP Carlos Carvalhas; chefe do Estado-Maior General das Fon;:as Armadas/ 
situai;iio politica na Guine-Bissau (9/7). 
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actuais, mas talvez tivesse sido born complementar isso com t6picos mais diver
sificados e, decerto, mais pr6ximos daqueles que permanecem largo tempo em 
frente ao pequeno ecrii. Longe dos grandes e movimentados centros urbanos. 

3.5 1999/2000: A crescente visibilidade (do infotainment) da TVI 

Se excluirmos os ultimos quatro meses de 2000, este bienio niio se caracteriza 
por mudani;as de fundo nos canais generalistas, mas nele descobrem-se sinais 
daquilo que sera a televisiio nos dois primeiros anos do seculo XXL Porque 
nunca foi uma prioridade polfrica, a RTP afunda-se em dfvidas e enreda-se num 
dedalo que nenhum dos varios responsaveis consegue neutralizar. Porque niio 
valorizou devidamente a concorrencia, a SIC inicia uma curva descendente. Por
que ha uma estrategia de fundo concertada entre quern dirige a programa,iio e 
quern detem o capital, a TV! vai emergindo gradualmente a uma visibilidade me
diatica que, na recta final de 2000, sera sin6nimo de lideran,a de audiencias. 
Instabilidade: podera ser esta a palavra-chave do operador de servi,o publico 
de televisao. Nestes dais anos, sucedem-se os ministros que tutelam o audio
visual; substituem-se as equipas que comp6em o CA; demitem-se duas Direc
i;6es de Programas e uma de Informar;ao; as audiencias continuam a descer; 
nao se consegue inverter o passivo acumulado nos anos anteriores; o tao fa
lado redimensionamento da empresa e a consequente redu,iio do pessoal niio 
tern concretiza,iio; e a anunciada holding que congregaria as tres empresas 
publicas (RDP, RTP e Lusa) apenas e criada em 2000, sob contesta,iio. 
Nomeada em Mar,o de 1998, a Direc,iio de Programas e Informa,iio perma
nece em fun,6es cerca de ano e meio. 0 desafio de futebol Sporting/Atletico de 
Madrid transmitido na noire de 19 de Agosto na TV! provoca a demissiio de 
Maria Elisa que, aquela hora, decidiu emitir na RTPl Santa Casa, seguido de 
Tourada172

• Pela primeira vez, a TV! ultrapassa o canal generalista publico173 e 
abre uma larga discussiio sobre a estrategia de programa,iio da RTP que cul
mina, a 27 de Agosto, com a demissiio de Maria Elisa do cargo de directora de 

171 Em entrevista ao Vidrio de Noticias (6/11/1999), Maria Elisa diz que a ultrapassagem da TVI foi feita 
por um jogo de futebol, que considera uma area que niio era competfncia sua. Em pane, esta polfmica re
sultou da existfncia de dais directores, um de Informar;llo e outro de Programas, necessitando o primeiro da 
anufncia do segundo para interromper a emissiio. Um dia depois de Maria Elisa ter sido demitida, o Ptiblico 

(28/8/1999) noticiava o seguinte: "O CA da RTP vai acabar com a dualidade de cargos directivos da empresa, 
substituindo a directora de programas por um director-coordenador que assuma simultaneamente a direcr;iio 
de programas e de informar;iio da empresa". 
173 Enquanto o canal privado somou 23,So/o de share, a RTP teve 20,3%. Nesse seriio, a SIC liderou com 
49,9%, transmitindo a hora do desafio de futebol Club Vip e Peq11e11os e Terriveis, um programa com crian
'ras apresentado por Catarina Furtado. 
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Programas. Comprova-se, assim, que as audiencias, ao contr.irio daquilo que 
se insistia em afirmar, eram um indicador importante para avaliar o desem
penho daqueles que tinham fun,6es directivas na RTP. De forma interina, o 
director de Informa,ao, Joiio Grego Esteves, assume a pasta da Programa,iio, 
sendo designado coma director-geral da empresa a 30 de Novembro. A crise 
interna regressa em Fevereiro de 2000 com o anuncio da cria,ao da holding 
Portugal Global - que reune sob a mesma tutela RTP, RDP e Lusa - para a 
presidencia da qua! o Governo nomeia Joiio Carlos Silva, que preside tambem 
ao CA da RTP. Esta nova equipa anuncia, a 16 de Junho, a demissiio do di
rector-geral e da sua equipa e, nesse mesmo mes, nomeia Jose Rodrigues dos 
Santos coma director de Informa,iio e Joao Carlos Silva para a Direc,iio de 
Programas que, depois do Veriio, e assumida par Jaime Fernandes. 
Este clima de agitac;ao interna reflecte-se visfvel e permanentemente na oferta 
televisiva do canal generalista. Em finais de Janeiro de 1999, tres meses ap6s o 
arranque de uma nova grelha de programa,iio, procede-se ii mudan,a honiria 
de varios programas e ao encurtamento do mimero de emiss6es de outros. Em 
Fevereiro, adopta-se a mesma estrategia, que foi sendo retomada ao longo do 
ano. Com isto, pretendia-se fazer crescer os fndices de audifncia, mas essas 
pontuais opera,6es de engenharia de programa,iio niio se revelam eficazes. 
Em ano e meio de trabalho, Maria Elisa coloca no ar varias estreias, algumas 
das quais correspondendo a um trabalho que nunca chegou a consolidar-se174

• 

Quando ii Direc,ao de Informa,ao soma a Direc,iio de Programas, Grego 
Esteves faz acertos els decis6es da sua colega 175, sem, com isso, obter qualquer
resposta na adesiio dos espectadores. A 24 de Janeiro de 2000, inicia-se uma 
nova grelha, que arranca com a estreia de Quern Quer Ser Miliondrio?, um 
concurso bastante popular junta do publico e que, em Setembro, provocara 
replicas na SIC e na TV!. Estaria aqui a alavanca da RTP? Talvez, se esse 
formato fosse ancorado por "almofadas" que capitalizassem publico. Nao foi 
o caso e, por isso, neste bienio o canal generalista ptlblico acentuou a curva
audimetrica descendente. Em 1999, regista 3,8% de audiencia e 27% de share;
em 2000, esses valores descem para 3,4% de audiencia e 24,3% de share.
O segundo semestre de 1999 sera para o presidente do CA da SIC, Francisco
Pinto Balsemiio, mais conturbado do que o costume, na medida em que ve

17
4 A excepi;:iio talvez tenha sido Os Patinhos, uma rubrica di<lria produzida pela Anirnanostra que Maria Elisa 

colocou, em Outubro de 1998, no hor<l.rio nobre para incentivar os mais pequenos a irern para a cama. Em 
finais de Dezembro, foi lam;ado urn CD musical interactivo com her6is dessa rubrica. Em duas semanas, o disco 
vendeu 20 mil c6pias e entrou directamente para os primeiros lugares do top de compilai;:6es. Ao longo dos 
anos, a RTPapostou pontualmente neste tip ode rubricas: nos a nos 70 havia os desenhos animados dos meninos 
rabinos; depois a leitura de hist6rias infantis e j3. em 1989 nasce o Vitinho e o Vamos Dormir que permanecem 
em antena ate 1992. A popularidade de Os Patinhos niio foi certamente independente do reaparedmento, nas 
tardes de s.i.bado da SIC, do Topo Giggio - o boneco que, nos anos 80, surgia nas tardes de domingo da RTP. 
175 Algumas das suas decis6es foram: suspender formatos (por exemplo Noites de VerJo estreia a 6 de Agosto
e desaparece de antena no inido de Setembro), transferir a novela portuguesa (Lenda da Garfa) do segmento 
do final da tarde para o hor.i.rio nobre; refori;:ar a programa<;iio infantil nas tardes dos dias Uteis. 
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amea�ada a sua posi�iio maioritaria no capital da esta�iio 176• Depois de algu

mas opera�iies polemicas177, em Novembro o fundador da SIC tornar-se-ia 
formalmente o seu accionista maioritario178 • Estas opera�Oes financeiras nao 
condicionaram a org:inica interna da esta�iio. Emfdio Rangel permanece como 
director de Informa�iio e Programas; a oferta televisiva continua a liderar as 
audifncias e, consequentemente, a arrecadar lucros que, em 1999, ascendem a 
3,9 milhiies de contos. Este seria o ultimo ano em que a SIC poderia desprezar 
a concorrencia, que, no entanto, nao era ignorada em Carnaxide, principal
mente os programas com bons indices de audiencia, como A Pra(a da Alegria 
que ha cinco anos a RTPl mantinha no ar no periodo da manhii. A partir de 
22 de Fevereiro de 1999, o canal privado contra-ataca no mesmo segmento 
horario com SIC 11 Horas 179 que, em Abril, depois de a RTP ter antecipado o 

seu programa para as lOhOO, se converteria no SIC 10 Horas. 
A 5 de Janeiro de 2000, o director-geral da SIC anuncia, em conferencia de 

imprensa, como :ireas priorit:irias de investimento os canais tem:iticos, a In

ternet e o merchandising. Ate ao Verao, a SIC continua o seu percurso sem 

grandes atropelos, introduzindo na sua oferta televisiva nocturna um produto 
que concentra grande aten�iio do publico: os telefilmes180

• A estreia rodeada 
de maior expectativa seria a do programa apresentado por aquele que prota
gonizara uma transferencia dispendiosa: Herman Jose. A SIC entrega-lhe um 

programa com o seu nome, semelhante aquele que o humorista fazia na RTP1, 
que estreia a 6 de Fevereiro181 • As novelas da Rede Globo, a fic�iio nacional'82 e 

176 Em Agosto, o empres3rio Joe Berardo manifesta vontade de vender a sua posir;iio na Investec, a holding 
que controlava as suas participar;Oes no sector dos media, das quais se destacavam 24,99% na SIC. Embora a 
Lusomundo tenha anunciado um acordo com vista ao neg6cio (P1iblico, 14 de Agosto de 1999), a Colina e o 
BPI acabam por comprar os 40% da Investec que estavam a venda (Expresso, 21 de Agosto de 1999). 
177 A 20 de Agosto, Pinto Balsemiio responde as movimentar;:Oes com vista a subtracr;:iio da sua posir;iio 
maiorit8ria na SIC, adquirindo as participar;Oes de v8rias instituit;:Oes banc8rias que somavam uma percen
tagem de 34% do capital, mas, antes do mes acabar, Joe Berardo lembra um acordo assinado em finais de 
1993 em que se estabelecia que a Soincom, de Pinto Balsemiio, teria de passar as acr;Oes acima dos 51o/o para 
uma nova sociedade, cujos propriet8rios seriam a pr6pria Soincom e a Edisport, participada a 100% da 
Investec (Didrio de Noticias, 27 de Agosto de 1999), ou seja, a Investec passaria a deter um maior nllmero 
de acr;Oes. No entanto, o poder continua a per tencer a Pinto Balsemiio, pois a Globo - accionista da SIC 
com 15% - anunciou logo que abdicava do direito de subscrir;:iio da sua quota-parte no lote de 8% a favor 
da Soincom. 
178 Isso acontece depois de a Impresa, holding que concentra os neg6cios de Pinto Balsemiio na comunicar;:iio 
social, ter adquirido 26% da Soincom. 
119 Apresentado por JUiia Pinheiro, SIC 11 Horas divide-se em trfs partes: "Hist6rias" (conversas com con
vidados que trazem a estlldio relatos de vida), "Viver Melhor" (apresentar;iio de estratfgias para melhorar 
a sallde) e "Prata Ptlblica" (uma rubrica que ressuscita um programa emblem3.tico que nasceu juntamente 
com o canal). 
180 0 primeiro, Amo-te Teresa, estreia-se a 11 de Janeiro e constitui-se como o filme, ate entiio, mais vista 
na televisiio portuguesa desde que ha estar;Oes privadas (26,8% de audiencia; 70,9% de share). Seguir-se-iio 
outros que rellnem nllmeros inferiores, mas tambem expressivos. 
181 A RTPl estreia a mesma hora o programa de JUiio Isidro Agora e que siio Elas. Herman SIC reline um 
share de 69,7%,, enquanto a emissiio do canal pllblico soma 13,4%. 
182 A partir de 25 de Fevereiro, a Medico de Fan1ilia junta-se jornalistas, que encena (ma!) o quotidiano de 
um jornal. 
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os programas de humor183 continuam a ser elementos estruturantes dos ser6es 
de Carnaxide que, ao longo do ano, vai introduzindo algumas surpresas, por 
vezes bastante aparatosas184

• Na temporada de Outono, ha mudan,as na ofer
ta televisiva e, principalmente, no modo como se gere a grelha.
Coincidindo com o surgimento de uma nova programa,iio da TV!, a SIC es
treia, a 4 de Setembro, A Febre do Dinheiro, um formato semelhante aquele
que a TV! colocava no ar com o nome de Dinheiro ii Vista. Nesse dia, o canal
de Carnaxide relan,a o DOT, que aparecera no infcio do ano, mas que ganha
agora outro destaque185

• Uma semana depois, a SIC promove uma conferencia
de imprensa para apresentar novas programas que, no entanto, nao consti
tuem grandes apostas, mas nesse encontro o subdirector de Programas deixa
uma promessa: "Na pr6xima semana vamos mostrar que somos a estac;ao

mais portuguesa" (Diario de Noticias, 11 de Outubro de 2000). Por esses
dias, o director-geral da SIC minimiza o impacto do novo reality show da
TV!, assegurando que "niio ha nenhum Big Brother que consiga destruir um
trabalho de constru,ao de uma esta,iio como a SIC" (Publico, 13 de Setembro
de 2000). A 30 de Outubro, Pinto Balsemiio e Emfdio Rangel promovem uma
outra conferCncia de imprensa para reafi.rmarem a aposta em series em portu
gues, mas, sobretudo, para desvalorizarem o Big Brother. Esta aqui o embriiio
daquilo que iriam ser os pr6ximos dais anos em Caruaxide. A audimetria
registada em 2000 sinaliza uma queda que, nos anos seguintes, ser::i mais ex
pressiva: 5,9% de audiencia e 42,2% de share. Em 1999, esses valores haviam
sido de 6,4% e 45,4%, respectivamente.
Seguindo o percurso da TV! ao longo de 1999, niio se nota uma engenharia
de programa,iio de confronto, nem de clonagem a oferta dos outros canais
generalistas. Preferiu-se apostar numa grelha alternativa que surpreendesse
permanentemente os telespectadores. Para ter maior liberdade de actua,iio,
solicitou-se uma altera�iio ao projecto inicial da TV! a Alta Autoridade para a
Comunicac;iio Social, que daria a aprovac;iio necess3.ria em Maio, ressalvando,
no entanto, "estar consciente de que tal pedido questiona as condic;Oes em que
o concurso de licenciamento de canais hertzianos de televisiio foi realizado".
Diminuindo substancialmente as dfvidas - dos quatro milhoes de cantos de
prejufzos registados em 1997, passa para 1,7 milhoes em 1998 - e contando

tsJ Dentro deste genera destaca-se Residencial Teio, um formato espanhol produzida pela Endemol, gravado 
com pllblico ao vivo. A 13 de Mari;o, estreia uma sitcom brasileira que se manter.i bastante tempo em antena: 
Sai de Baixo. 
184 Por exemplo, a 22 de Julho, estreia O Maior Cabare do Mundo, uma sfrie de 13 programa s gravada no 
Molin Rouge, para onde a prodw;:iio levou muitos convidados portugueses para assistirem a essas emiss5es 
apresentadas por B.irbara Guimariies. 
185 O DOT e um pequeno disco que era aplicado no ecrii da televisiio durante a emissiio de certos programas, 
intervalos inclufdos. A SIC reunia depois esses dispositivos num sorteio onde eram distribuidos generosos 
prfmios. Trata-se aqui de uma esrrategia de marketing para neutralizar o zapping e fomentar a permanfncia 
das audiencias na estai;iio. 
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agressiva campanha publicitaria que anunciava uma nova esta<;iio. A apos
ta na renovac;ao faz-se a todos niveis: grafismo, cores, log6tipos, cenarios, 
programas de entretenimento e de informa<;iio. A maior surpresa seria o Big 
Brother, um formato da Endemol que se constitui como uma especie de ancora 
da programa,ao, nomeadamente daquela que e emitida em horario nobre. A 
eficacia desse produto televisivo tornar-se-a visive! ja em finais de 2000. Se 
em 1999 a TV! regista 2,3% de audiencia e 16,4% de share, em 2000 esses 
valores sobem para 2,9% e 20,8%, respectivamente. 

O apagamento da informa�iio semanal. depois de uma fase de infotainment 

O ultimo bienio do seculo XX caracteriza-se por mudarn;as significativas na 
informa<;iio televisiva semanal: ha um refor<;o da componente espectacular; o 
estatuto profissional do jornalista e cada vez menos um requisito fundamental 
para a condu,iio de programas informativos; procura-se conferir a TV fun
c;Oes reparadoras de injustic;as sociais; o cidadao comum torna-se protagonista 
de vcirias emiss6es que, por sua vez, fazem grandes avanc;os em direcc;ao ao do
minio da vida privada. Em 2000, a informa<;iio semanal vai sendo desalojada 
do horario nobre dos canais privados para dar mais espa<;o ao entretenimento 
que hegemoniza os ser6es televisivos. Eis aqui uma marca hem expressiva da 
for<;a do "macrodiscurso televisivo" de que fala Gonzalez Requena (1995), ou 
seja, da grelha entendida enquanto unidade discursiva superior as unidades 
que contem, com a capacidade de submeter tudo o que alberga a sua l6gica. 
Construindo uma oferta alternativa no dominio do entretenimento, a TV! pro
cura em 1999 trilhar o mesmo caminho na informa<;iio semanal. As primeiras 
novidades foram dois novos programas que, apesar de diferentes, tinham objec
tivos identicos. Quero ]ustifa (estreia-se em Fevereiro) e Em Legitima Defesa 
(surge em Abril) siio conduzidos por jornalistas que colocam o cidadiio comum 
no centro <las suas emiss6es, procurando constituir-se como uma especie de tri
bunal que, ao ampliar certas misfrias humanas, se apresenta como uma instin
cia de poder. Estes formatos nao constituiam uma novidade para as audiencias 
que ja tinham visto projectos identicos noutros canais, nomeadamente na SIC, 
mas, neste periodo, esse era um filao que niio estava aproveitado no audiovisual 
e que a TV! recupera, conferindo-lhe uma dimensao espectacular. Mais do que 
Quero ]usti,a - idealizado por Jose Eduardo Moniz que entrega a Vitor Ban
darra 189 a respectiva apresenta,;ao e o desafio de tornar aquele programa "um 
livro de reclama<;iies" - e Em Legftima Defesa que a realidade adquire maior 
grau de encena,iio. 0 estudio ganha a configura<;iio de um tribunal onde se 

is9 Em entrevista ao Didrio de Noticias (4 de Abril de 1999), o jornalista Vltor Bandarra, responsive! por Que
ro Justir;a, afirma que procura "mostrar adore explicar por que e que existe e quern e que a pode resolver". 
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Esta invasiio de actores estranhos ao campo do jornalismo de que e alvo a 
informa<;iio semanal tern um exemplo inverso em 2000: a passagem de alguem 
com a carteira profissional de jornalista para o campo do entretenimento. 
Acontece em Setembro, quando Maria Elisa se torna apresentadora do con
curso Quern Quer Ser Miliandria?, que rivaliza com A Febre do Dinheira, 
conduzido na SIC por Carlos Cruz. Para tnis, ficavam varios anos a frente dos 
principais debates do canal publico que, no ultimo trimestre do ano, se eclip
sam da RTPl. Nesta era do Big Brother, os debates televisivos, mesmo tendo 
feito uma profunda inversao para tem3ticas sociais, parecem perder toda a 
importancia quando comparados com o entretenimento, principalmente com 

a nave/a da vida real que galvaniza os seriies televisivos da TV!. 
Neste bienio, a SIC deixa de investir na informa<;iio semanal. Se ha determina
da area que merece alguma atenc;:ao, cria-se um formato que se integre no en
tretenimento. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Mar<;o de 1999, quando 
a esta<;iio privada den infcio a uma serie dedicada aos grandes compositores de 
musica classica. A condu<;iio dessas 13 emiss6es foi entregue ao maestro Anto
nio Vitorino d'Almeida ea apresentadora de Chuva de Estre/as, Barbara Gui
maraes, que, ao longo de varias semanas, deambularam por diferentes pafses 
a procura de hist6rias dos protagonistas seleccionados, encenando viagens que 
pareciam mais de lazer do que de trabalho. Em 2000, ha menos programas de 
informa�ao semanal que transitam do ano anterior e, a partir de Setembro, 
reduzem-se as emiss6es de desporto, nomeadamente de futebol. Em Agosto de 
1999, os trfs canais generalistas estreiam na mesma semana formatos muito 

similares: a 19 de Agosto, a TV! inicia A Bola e Nossa; a 20 de Agosto, a SIC 
faz surgir Jogo Limpo, o substituto de Os Donas da Bola (suspenso em Mar,o 
de 1999, na sequencia de varias polemicas); a 23 de Agosto Jago Fa/ado trans
fere-se da RTP2 para a RTPl. 
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4. 0 triunfo do entretenimento

4.1 0 PAP em 2001 

A multiplica,iio das novelas da vida real; a crescente popularidade de uma 
fic,iio nacional que toma o real, particularmente o quotidiano an6dino do ci
dadiio comum, como referencia principal do seu enredo; o desaparecimento de 
debates e entrevistas no horario nobre; e a  estreia de talk shows que encontram 
na palavra euf6rica sabre vivencias fntimas o seu eixo estruturante sao trai;os 
que caracterizam, neste perfodo, os canais privados e que contribuem para que 
o audiovisual acentue a dimensiio privada da vida piiblica. Se a TV! tinha vin
do a desenhar essa tendencia desde 4 de Setembro de 2000, data em que se ini
cia o Big Brother, em 2001 assiste-se ao mesmo fen6meno na SIC, cuja grelha
se renova com uma programai;ao que coloca em cena, de diferentes formas,
o espa,o privado do cidadiio comum. A RTP, apesar de permanecer afastada
dos novos reality shows - genera mais propfcio a publicita,iio do fntimo -,
encaminha a respectiva oferta televisiva para conteU.dos de entretenimento. 0
ano televisivo de 2001 e tambem marcado pela rescisiio do contrato de Emfdio
Rangel com a SIC e pela sua posterior transferencia para a RTP. Isso deu-se em
Setembro. Por isso, no Ultimo trimestre evidenciam-se promessas de renovai;io
de ambas as esta,oes. A TV! atravessa este perfodo sem grandes conturba,oes
internas, beneficiando, em termos de audiencias, da segunda e terceira edir;Oes
do Big Brother. Da iiltima parte de 2001 fica o slogan do operador piiblico,
anunciando que "a RTP faz parte da sua vida"; a garantia do novo director
de Carnaxide de que se estava "a desenhar aquilo que deve ser a nova SIC"
(Didrio de Noticias, 27 de Outubro de 2001); e a promessa do director da
TVI de "uma rela�ao de respeito mlltuo" entre o seu canal e os telespectadores
(Publico, 29 de Novembro de 2001).
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4.2 A programa�iio dos canais generalistas, uma "locomotiva" chamada 

Big Brother 

4.2.1 RTP, a procura de uma identidade e de um equilibria financeiro 

O servi,o publico de televisiio atravessa 2001 defrontando-se com uma crise 
de legitimidade a qual soma graves problemas financeiros. Da parte do poder 
politico, a empresa e alvo de varias criticas. No dia de arranque da SIC Noti
cias (8/1), o entiio ministro das Obras Publicas, Jorge Coelho, participa ai num 
debate com o centrista Paulo Portas e nomeia expressamente a RTP, que, na 
sua opiniao, ''tinha a obriga,;ao de promover o debate pllblico e nao o faz". 
Em Fevereiro, o PS entrega na Alta Autoridade para a Comunica,ao Social 
uma queixa contra o operador pllblico por causa de, a 17 desse mes, nao ter 
noticiado uma reuni.io de mil itantes na qual participara Ant6nio Guterres, 
secretario-geral do PS e tambem primeiro-ministro. A 26 de Abril, o ministro 
da Justii;:a, Ant6nio Costa, em entrevista ao Didrio de Noticias, afirma que "a 
isen,iio niio e das marcas de qualidade da RTP" 197• Em Julho, varias notfcias
publicadas na imprensa davam conta de pressiies do PS para levar a Direc,ao 
de lnforma,iio da RTP a demitir-se. Em Setembro, Jose Rodrigues dos Santos 
e a sua equipa apresentam a demissiio, dando, assim, Ingar a Emidio Rangel, 
que, entretanto, tinha rescindido contrato com a SIC. Quanto a situa,ao fi
nanceira, a RTP herda de 2000 um prejuizo de 34,6 milhiies de contos, o que 
acentua um passivo que ronda os 150 milhiies de contos198• Em Janeiro, o
presidente do CA, Joiio Carlos Silva, anuncia um piano de gestao, a desenvol
ver em quatro anos, com vista a baixar o defice de explorai;:3.o para nllmeros 
pr6ximos do zero199• Em 2001, a RTP tern um prejuizo de 20,7 milhiies de
contos e ve o sen passivo real subir ate aos 332 milhiies de contos - um quadro 

financeiro que acentua, ainda mais, a crise da TV pllblica. 
Em termos de programa,iio, a RTPl exclui da sua oferta televisiva as novelas

da vida real, mas reforc;a, no segmento da noire, a componente llldica atraves 

197 Estas declarar;6es motivaram uma reacr;iio feita em "Carta Aberta" dirigida ao ministro dajustir;a, subscrita 
pela Comissiio de Trabalhadores da RTP, pelo Conselho de Redacr;iio e por v3.rios jornalistas, a titulo pessoal. 
A 28 de Abril, o jornalista da RTP Barata-Feyo escrevia no DN o seguinte: "O ministro Ant6nio Costa niio 
gosta da informar;iio da RTP. Eu tambem niio, excepto quando ela foi dirigida por jornalistas independentes e 
competentes. Gostei dela quando a excepr;iio furou a regra praticada pela RTP nos seus 40 e ta! anos de existCn
cia. Masque eu goste ou niio goste, e pague por esse delito de gosto e de opiniiio, va que niio va. Agora o senhor 
ministro?! E um pouco como se declarasse em pllblico que niio gosta de um filho seu. A RTP de hoje e sua filha, 
no sentido em que e uma criatura do PS. Portanto, se niio gosta dela e se niio a considera isenta, conven�a o 
Conselho de Ministros a mudar quern 13. p6s, para seu e dele suposto beneffcio, ou a desencantar finalmente a 
coragem de lhe mudar o estatuto, para maior beneffcio da pr6pria RTP e dos portugueses em geral". 
198 Este nllmero representa um acrescimo de quase 10 milh6es de cantos relativamente as conras de 1999, ano 
em que a estai;iio pllblica apresentou um prejufzo de 24,8 milh6es. 
199 0 objectivo era que em 2001 o defice baixasse de 22 milh6es de contos para 17 milh6es de cantos, em 2002 
para 11 milh6es de contos, em 2003 para cinco milh6es de cantos e em 2004 para um milhiio. 
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programa,iio identica a da TVI203
• Na vespera da 2.' edi,iio do BB (20/1), a SIC 

estreia Acorrentados (um formato produzido pela Endemol que era tambem 
responsavel pelo BB), mas nesse confronto de generos televisivos a esta,iio de 
Carnaxide niio foi, nem iria ser nos meses seguintes, bem sucedida. Em Maio, 
come,a a emitir O Barda TV (com produ,ao do brasileiro Ediberto Lima), que 
suscita bastante polemica, mas niio provoca a adesiio do publico204

• A 4 de Se
tembro, ensaia Confiam;a Cega205 (novamente produzido pela Endemol), iden
tico a Temptation Island, cuja versiio americana da cadeia Fox a TVI come,ara 
a transmitir em Junho. Todos estes programas - atravessados pelo tra,o da ex
posi,ao da vida privada de concorrentes colocados em ambientes do quotidiano 
a fim de se produzir um "efeito do real" - ocupam zonas consider.iveis do ho
rario nobre, mas nenhum deles suplanta o share reunido pelo Big Brother. Para 
alem dos reality shows, a esta,iio de Carnaxide segue a programa,iio da TVI 
ao nfvel das novelas portuguesas. A estreia acontece, a 19 de Mar,o de 2001, 
com Ganancia, uma novela escrita pela brasileira Lucia Abreu, produzida pela 
NBP, protagonizada pela popular apresentadora da SIC Catarina Furtado e

pelo actor brasileiro Leonardo Vieira e colocada em continuidade com a novela 
da Globo Porto dos Milagres. No entanto, este conjunto de ingredientes niio e 
suficiente para fazer transitar telespectadores do canal privado concorrente. 
Em hor.irio nocturne mais tardio, a SIC experimenta, a partir de Fevereiro, um 
talk show com bastante popularidade no canal Tele5. Poder-se-ia pensar que 
Noites Marcianas niio era um programa diferente do seu congenere espanhol 
Cr6nicas Marcianas. Se nao rem o Big Brother, conta a partir de Maio com 
as peripecias de O Bar da TV'°'; se os marcianos que compoem o painel fixo 

203 Para justificar a adop�iio de formatos tipo Big Brother, o presidente do CA da SIC, Francisco Pinto Bal· 
semiio, afirma o seguinte: "O programa foi oferecido a SIC, a SIC entendeu que as pessoas niio iam gostar 
daquele tipo de programas e que, portanto, niio ha via qualquer vantagem em dar aquele tipo de programa\iio. 
Verificou-se que esravamos completamente enganados e al a SIC teve de voltar arras e pensar" {Expresso, 2 de 
Junho de 2001). Por seu lado, o director-geral Emldio Rangel defende que, "se as pessoas exigem programas 
'voyeuristas' ou com essa l6gica, uma esta\iio generalista coma a SIC pode transmiti-los" (Jornaf de Noticias, 
6 de Janeiro de 2001). 
20• A primeira emissiio deste reality show regista um share de 28,9%. Para chamar a atern;iio dos telespec
tadores, a SIC antecipa o segundo dia de O Bar da TV com anllncios que garantiam um late night show 
com cenas ousadas. E assim foi. No dia seguinte, os pais da concorrente Margarida viio ate ao local onde se 
produzia o reality show para con veneer a filha a abandonar o concurso. 0 casal e obrigado a fazer compasso 
de espera ate a noite, altura em que e permitida a sua entrada nas instala\6es do programa. Os concorrentes 
deixam a familia a s6s, mas a SIC opta por transmitir essa conversa em directo e mesmo quando a jovem 
Margarida, dividida entre a vontade dos seus progenitores e o seu desejo de ficar, pede para falar em privado 
com a psic6loga da equipa de produ\iio, esse dialogo e emitido em directo. 0 assunto entra, nessa noire, no 
talk show da SIC Noites Marcianas, tendo o respectivo apresentador declarado a jovem alentejana como "a 
primeira vftima a sefio dos reality shows em Portugal". 0 caso desencadearia uma forte polemica sabre os 
limites deste tipo de programa\iio, suscitando a reprova\iio da Alta Autoridade para a Comunica\iio Social e 
duras crfticas de varias personalidades. 
205 Na estreia, esse nova reality show teve 24,5% de share, contando com a concorrencia da 3.a edir;iio do BB 

que come\ara na vespera, ancorado por duas novelas: Anjo Selvagem (no acesso ao prime time) e Fi/ha do 
Mar (em hor8rio nocturno). 
206 Centrar momentos de determinada emissiio noutros programas do canal e uma forma de procurar atrair 
novas audiencias para o formato de que se fala. A TVI adoptou isso no Jornal Nacional, fazendo entrar no 
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do programa nao sao tao carism.iticos como os do pais vizinho, os temas e, 
sobretudo, a respectiva forma de abordagem ambicionam transformar o final 
das noites em espa<;os que se pretendem do interesse do publico, adoptando-se, 
para isso, um discurso que esbate as fronteiras entre o real e a fic<;iio. Ultrapas
sando frequentemente os limites do aceit.ivel, Noites Marcianas nunca reuniu 
um assinal.ivel indice de audifncia, ao contr.irio do que acontecia com o for
mato identico da Tele5. 0 mesmo se passou com o programa que lhe sucedeu 
em Agosto. Jerry Springer Show, uma produ,ao norte-americana, aproxima-se 
mais de um reality show que encontrava no grotesco e na monstruosidade de 
certos estilos de vida ingredientes-chave para transformar os depoimentos em 
momentos dificeis de encarar como possiveis, sem os remetermos para um qua
dro patol6gico. ''Deito-me com a minha irma" ou "o meu marido deita-se com 
a minha sobrinha" sao exemplos de temas que levaram a estlldio pessoas para 
testemunharem esse tipo de pniticas. Estamos longe do verbo terapeutico de 
que nos fala Dominique Mehl (1996), quando refere as motiva,oes daqueles que 
participam nos reality shows. Os convidados deste programa nao constroem em 
estudio uma palavra que reflecte sofrimento ou vontade de reconstitui<;iio de um 
lai;o social desfeito. Pelo contrcirio. 0 que ai se procura, e se encontra, e o refor
i;o de comportamentos marginais, que colocam em causa o equilibrio social. 
Sera certamente dificil integrar no campo da informa<;iio os talk shows que 
a SIC emite neste periodo pela madrugada adentro. Olhando para a grelha 
que o canal exibe durante o ano, nao se encontram programas de informai;ao 
semanal, com excep<;iio de Jago Limpo, que estreara em Agosto de 1999, em 
substitui<;iio de Os Danos da Bola, mantendo o mesmo tipo de jornalismo: pr6-
-activo, polfmico e de ancilise emotiva. Interrompido para ffrias, este progra
ma ja niio regressa no arranque do Campeonato de Futebol. Assim, no ultimo
semestre do ano, nao encontramos na SIC espai;os regulares de informai,;ao,
para alem dos noticiarios diarios. No entanto, assinale-se que, a 30 de Janeiro
de 2001, a esta<;iio de Carnaxide arrisca um Especial Informa,ao que preen
che com uma reportagem intitulada Agonia, na qual o jornalista Joiio Ferreira,
adoptando a postura de "rep6rter participante", ajuda um toxicodependente a
largar o consumo de drogas pesadas, acompanhando-o permanentemente nes
se percurso. E do intimo que esse trabalho jornalistico fala, personalizado em
alguem de quern se faz um retrato de vida. 0 impacto na audiencia foi tal que,
nessa noite, esse Especial Informa,ao suplantou o numero de telespectadores
do Big Brother207

, mas esse sucesso nao foi suficiente para fazer ressurgir um

alinhamento os  momentos fortes - sobretudo mais er6ticos - do Big Brother. Essa opi;.'io editorial provocou 
bastante polemica ao longo de 2001, na medida em que colocava em causa os criterios de seleci;ao jornalistica. 
A SIC optou por "fazer entrar" as suas 11ovelas da vida real nos talk-shows da manhii e de final da noite, ou 
seja, no SIC 10 Horas e nas Noites Marcianas. 
107 Enquanto o Big Brother reuniu 1 480 038 telespectadores, esse Especial ln(ormat;iio somou 1 731 596 
telespectadores. 
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formato de grande-reportagem em horario nobre. Alias, niio raras vezes a SIC 
sacrifica a informac;iio em proveito do entretenimento. Como a 21 de Janeiro: 
depois do jogo Benfica-Porto, que comec;ara as 19h00, a SIC niio transmite o 
Jorna/ da Noite para dar espa<;o aos Acorrentados, aparecendo nessa emissiio 
o director do canal a acorrentar uma apresentadora e um actor.
As diversas estrategias que a SIC foi ensaiando ao longo de 2001 para cativar
as telespectadores acumularam sucessivos fracassos donde resultou a perda de
audifncias em perfodo nocturno, e, consequentemente, isso abriu uma crise
profunda na SIC. Nas receitas publicitarias e nos cargos directivos. A 7 de
Setembro, Emidio Rangel rescinde o seu contrato, colocando um ponto final
ao cargo de director da estac;iio que assumira, desde a fundac;iio da SIC, ao
longo de uma decada.

4.2.3 TVI: o triunfo da produ�iio nacional 

Continuando a adoptar a nave/a da vida real coma ancora do horario no
bre208, a TVI apenas altera a oferta televisiva nos segmentos intercalares desse 
formato, introduzindo af novelas ou series nacionais que nem sempre iam para 
o ar no dia ou no horario previstos, sem, no entanto, afastarem a adesao do
publico. Cumpria-se ai aquilo que Rey Morat6 (1998: 65) chama "o misterio
das audiencias". A formula "Big Brother + Jorna/ Naciona/ + fici;iio portu
guesa + Big Brother" funcionava como um macrodiscurso que submetia as
respectivas unidades a sua 16gica. Umas estavam em ligai;ao com as outras.
Mesmo o notici.irio da noite, o Unico programa que comei;ava (mais minuto
menos minuto) no horario previsto, inaugura, a partir de Setembro de 2000,
uma nova 16gica editorial, preferindo os assuntos nacionais as temclticas in
ternacionais, sobrepondo a vida quotidiana a politica, privilegiando o cida
dao comum 8.s fontes oficiais, valorizando o registo emocional em detrimento
de argumentos de natureza mais racional. 0 que nao introduzia uma grande
ruptura com as nave/as da vida real que lhe estavam contiguas em termos de
grelha. 0 mesmo cuidado com a continuidade era colocado nas estreias dos
programas, nomeadamente na fic�ao nacional, que surgia no ecra obedecen
do a conhecida estrategia de engenharia de programai;iio chamada hammock
(tambem designada sandwich programming)'°'·
Para alem da continuai;iio da popularidade do Big Brother que a TVI capitaliza
em vclrios momentos, promovendo ate emiss6es especiais com os respectivos

108 Depois deter transmitido o Ultimo programa da primeira edi\llo do Big Brother na noire da passagem de 
ano, a TVI deu infcio a uma segunda edi\iio a 21 de Janeiro e estreou uma terceira edi\30 a 2 de Setembro. 
109 Por exemplo, a novela Olhos de Agua estreou-se na terceira semana de Fevereiro, quando ainda estava no 
ar Jardins Proibidos. 
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concorrentes210, 2001 e o ano da consolida<;iio da fic<;iio nacional que, nesse 
perfodo, ultrapassa claramente as audiencias da Globo. Esse feito acontece 
com]ardins Proibidos, uma novela que surge a 8 de Abril e que tinha sido pen
sada para 40 epis6dios. Soma 160, conseguindo ultrapassar o share de Laros 
de Familia, que, ii mesma hora, passava na SIC. A tres dias do ultimo epis6dio 
dessa "novela-emblema" da TV!, o director-geral da esta<;iio declara que o 
sucesso alcarn;ado "e a prova de que a TV Globo niio e uma fortaleza inex
pugnavel" (Publico, 25 de Fevereiro de 2001). Numa entrevista ao Expresso 
(20 de Janeiro de 2001), Jose Eduardo Moniz garantira que o Big Brother se 
constitui como "um produto que funciona como locomotiva de atracc;iio dos 
espectadores". E exactamente isso que acontece em 2001. Depois das ferias de 
Veriio, a fic<;iio nacional conquista ainda mais espa<;o na grelha da TVI'11• Em 
Setembro, o canal Quatro estreia tres novelas portuguesas21z, transforman
do-se naquilo que o seu director-geral afirmava ser "a mais portuguesa das 
esta<;6es portuguesas" (Didrio de Noticias, 20 de Julho de 2001). Juntando 
a fic<;iio nacional, as edi,6es diarias do Big Brother"' e do Jornal Nacional 
com u ma dura,ao que ultrapassa os 60 minutos, a grelha da TV! ficava sem 
qualquer espa<;o para outro tipo de emissiio. 
Se nos anos anteriores a TV! vinha subtraindo a informa,iio semanal do ho
r.irio nobre, em 2001 esse campo circunscreve-se a i:lrea do desporto, particu
larmente ao futebol, com A Bola e Nossa. Sucedaneo de Linha de Fundo, este 
programa, que estreara a 19 de Agosto de 1999, incorpora uma componente 
de entretenimento que esta excluida dos formatos similares de outros canais: 
na terceira parte os espectadores disp6em de uma linha telef6nica atraves da 
qua! podem apostar em equipas e jogadores de futebol, com direito a pre
mios semanais - um passatempo identico ao da Liga Fantdstica, promovida 
pelo jornal Record. A semelhan,a do que acontece com Jago Limpo da SIC, 
tambem A Bola e Nossa niio reaparece depois das ferias de Veriio. Assim, no 
ultimo semestre do ano, a TV!, tal como a SIC, restringe a sua informa<;iio 
aos noticiarios diarios que, em Setembro de 2000, siio alvo de uma profunda 

210 Para alem de fazer transmissOes dos casamentos de trCs pares de concorrentes do Big Brother que, dentro 
da "Casa", iniciaram um namoro (Marco e Marta, Celia e Tel mo e Sfrgio e Ver6nica), a TVI promoveu emis
sOes especiais de dais noivados que intitulou O anel de Marta e A j6ia de Cilia. Terminada a t.• edi�iio da 
novela da vida real, criou o programa Mu/heres de A a Z em que o vencedor dessa edi�iio, o concorrente ze

Maria, escolhia aquela que lhe parecia ser a mulher com mais atributos. 
211 A 21 de Jul ho, a Fealmar promove um leiliio de todas as pe�as da novela Olhos de Agua que, naquela altu
ra, ainda estava em exibi�iio na TVI. Segundo se relatava no dia seguinte no jornal P1iblico, "foram licitados 
mais de mil objectos, repartidos por 313 lores", o que constituia mais um indicio do interesse do pllblico pela 
fic�iio nacional, na medida em que essas pe�as reuniam sobretudo um valor afectivo. 
212 An;o Selvagem, baseada na sfrie argentina M111ieca Brava, e colocada ao final da ta rde, preparando assim 
o acesso ao ]ornal Nacional. Fi/ha do Mar, escrita por Manuel Arouca em conjunto com Tom.is Mllrias, 
ocupa o hor.irio nobre. N1mca Digas Adeus, feita a partir da novela mexicana Mirada de Mujer, integra o 
segmento do late night. Produzidas pela NBP, a primeira surge a 2 de Serembro, a segunda a 3 de Setembro
e a  Ultima a 30 de Setembro.
213 A 3." edi�iio do Big Brother, que come�a a 2 de Setembro, registou uma inscri�iio de 150 mil pessoas. 
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os factos que acedem a visibilidade mediatica reflicta o mundo onde vivemos 
e nao apenas o universo televisivo, fazendo-nos crer que nada mais se passa 
para alem daquilo que e criado no pequeno ecrii. Tambem os avan,os que 
o jornalismo televisivo faz em direc,ao aos territ6rios do dominio privado
levantam a questao de saber se essa aparente transpari:ncia confere maior
proximidade aquilo que se passa. Nern sempre o excesso de luz permite a
melhor visibilidade, o que valoriza o discurso enquanto ancora imprescin
divel para aquilo que se ve. Mas e exactamente essa atrac,iio pela hiper-vi
sibilidade, desligada de qualquer contextualiza,ao, que a TV promove par
esta altura. E que o jornalismo televisivo niio e capaz de travar, procurando
outras formas de explicar a realidade que ultrapassem a hipertrofia repre
sentativa que resulta de uma cultura assente na velocidade da imagem e na
escassez da palavra.
A profusiio dos novas reality shows veio comprovar o que todos pressentiam
ha muito: no audiovisual a oferta e determinada pelas leis do mercado. Sao
varias as declara,iies dos responsaveis dos canais de televisiio que apontam
nesse sentido216

• Ao retirar a informa<;.io semanal das grelhas, os canais ge
neralistas portugueses subtrairam uma parte estrutural do espa,o publico te
levisivo: a que se desenvolve atraves do debate entre diferentes interlocutores.
Refira-se, por exemplo, que em Dezembro de 2001 houve elei,iies autarqui
cas e que esse tema no que a programa<;ao informativa semanal diz respeito
apenas esteve presence na emissao da Grande Informai;iio que partiu dos
resultados do escrutinio para abordar o cenario de crise politica que poderia
levar a elei,iies antecipadas217

• Ao desaparecerem da grelha da SIC e da TV!
os programas de desporto, a TV privada ficou com o horario nobre depois do
noticiario das 20h00 circunscrito a conteudos de entretenimento, tidos como
os mais propicios para a venda de espa,os publicitarios. No entanto, uma
televisao nao pode - niio deve! - estar apenas submetida a condicionamentos
econ6micos, sob pena de se reproduzir sempre mais do mesmo e cada vez
pior. Pela nossa parte, pensamos que os espai;os informativos poder.io ser
uma alavanca fortissima para restituir qualidade a oferta televisiva e para
conferir ao espa,o publico contemporaneo uma nova vitalidade.

216 Em entrevista ao Didrio de Notfcias de 27 de Outubro de 2001, o director de Programa1;iio da SIC, Manuel 
Fonseca, afirmava o seguinte: "Antes de mais, faz-se televisiio para captar pllblico { ... ). 0 segundo elemento 
vital e que somos uma esta\iio comercial, que vive do investimento publicit3.rio. Queremos fazer uma televi
siio que gratifique os nossos principais clientes - os anunciantes". 
217 Nesse debate, participaram Ant6nio Seguro {PS), Ruben Carvalho (PCP), Francisco Lou\ii (BE) Nobre 
Guedes (PP) e Ferreira do Amaral (PS). 
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esse formato, seguira a mesma t.ictica da TVI: col.i-lo as novelas, constituindo 
com ele uma especie de mini-grelha dentro da SIC. Essa op<;iio nao se revela 
rentavel do ponto de vista das audiencias. Nos ultimos meses de 2002, a SIC 
insiste em manter o horario nobre dominado pelas nave/as da vida real, mas, 
em vez de recriar um ambiente por onde fizesse circular a vida publica e priva
da de um conjunto de concorrentes, a Direc<;iio de Programa<;iio concebe um 
formato que segue o quotidiano de cantores de uma musica conhecida como 
"pimba", colocando no ecra vivencias pessoais muito pr6ximas daquelas que 

o Big Brother dos Famosos exibia no canal concorrente (0 meu name e Agata
e, posteriormente, A Casa do Toy). Como acontecera num passado recente, no
embate de programas do mesmo genera, a TVI alcan<;a melhor audimetria.
Nao cedendo tanto espa<;o a informa<;iio semanal como o canal generalista
publico, no inicio do ano a SIC integra na sua grelha dois programas que fa
zem renascer uma forma de jornalismo que a esta<;iio vinha implantando desde
1993, masque a era Big Brother apagara nos dois ultimos anos. Alcides Vieira,
director de Informa<;iio do canal, diz que esta fase corresponde a um "relan
,amento do pendor informativo da esta<;iio" (TV Guia, n.0 1202, Fevereiro
de 2002). Em Janeiro, aparece a 3.' edi,ao de Ficheiros Clinicos, coordenado
e apresentado pela jornalista Claudia Borges, que estreara esse programa em
Agosto de 1998; e Hora Extra, coordenado e apresentado por Concei<;iio Lino,
uma jornalista que passara por Prar;a Pub/ica e que, desde 1996 ate 1999, apre
sentara Casas de Po/icia, um programa de grande longevidade no horario no
bre da SIC. Acrescente-se que, no primeiro mes do ano, a aposta na informa<;iio
estende-se as emiss5es di3.rias: ao Primeiro Jornal que, na Ultima semana de
cada mes, desloca o respectivo estudio para diferentes cidades do pais; ea cria
<;iio de um programa novo para as primeiras horas: Informar;ao da Manha221

• 

Ao contrario daquilo que havia sido feito no inicio do ano, a grelha de Ou
tono evidencia um desinvestimento na programa,;iio de natureza jornalfstica.

A Informar;ao da Manha e substituida por Io-Io, um programa destinado
ao publico infantil cuja apresenta<;iio e entregue a modelo Marisa Cruz, que,
na anterior grelha, desempenhava identicas func;oes no reality show Mas
terplan. Ficheiros C/inicos desaparece e Hora Extra, apesar de permanecer
na grelha, e remetido para um hor.irio cada vez mais tardio, a lembrar as

Ins6nias, um espa<;o de informa<;iio que o canal criara em Setembro de 1994
para um publico minoritario. Ao celebrar, a 6 de Outubro de 2002, dez anos
de existencia, o canal que inaugurou as suas emiss5es com um notici.irio tern
na renova<;iio do cenario do Jornal da Noite a mudanc;a mais significativa do
Ultimo trimestre do ano.

221 Num compromisso entre informar e entreter, a SIC ocupa, a partir de Janeiro, as primeiras horas da tarde
com um magazine. As D11as por Tres mistura rres apresentadores com perfil diferente: Henrique Mendes, 
Ji.ilia Pinheiro e, uma cara nova em Carnaxide, Fernanda Freitas, que transita do Canal 21 da TV Cabo. 

165 









Logo nos considerandos, tra,a-se o modelo de programa,ao e o posicionamento 
editorial de um operador ptiblico: 

• "ser uma fonte de programas alternativa a televisao comercial";
• "satisfazer as mllltiplas necessidades culturais, educativas e recreativas

dos diversos pllblicos";
• "desenvolver uma programac;ao pluralista, inovadora e variada, que res

ponda a elevadas normas eticas e de qualidade e que nao sacrifique esses
objectivos as forc;as do mercado,,;

• "proporcionar uma informac;ao imparcial, independente, esclarecedora e
pluralista, que suscite o debate e que exclua a informa,ao-espectaculo e
o sensacionalismo".

5.2 A programa�io dos canais generalistas, "A TVI marca o ritmo" 

5.2.1 RTP: uma alternativa aos canais privados 

Se as iniciativas legislativas que incidem particularmente no audiovisual ptibli
co aparecem no segundo semestre de 2003, no inicio desse ano a RTP come,a 
a dar sinais de alguma renova,ao, desde logo pelo slogan em que se anunciava 
que "a televisiio pU.blica esta a mudar". Nao se trata, no que concerne a oferta 
televisiva, de uma mudanc;a radical e nem isso seria exigido a uma Direc
,ao que tomara posse ha menos de meio ano. Na apresenta,ao da temporada 
da Primavera, o presidente do CA da RTP, Almerindo Marques, defende que 
existiria jcl "melhor servic;o ptiblico, com menos custos". 0 director de Progra
mas, Luis Andrade, fala reiteradamente no abandono da contra-programa,iio 
(TV Guia, n.0 1250, Janeiro de 2003; Publico, 25 de Setembro de 2003); o 
director-adjunto, Nuno Santos, insiste em referir-se a grelha do canal ptiblico 
generalista como uma alternativa a oferta dos privados, desvalorizando a luta 
pelas audiencias (TV 7 Dias, n.0 857, Agosto de 2003; Publico, 11 de Outu
bro de 2003). Ainda que este ultimo responsavel pela programa,iio da RTP 
tenha afirmado a edi,iio de 6 de Fevereiro de 2003 do Publico que "2004 e 
o ano em que se fazem as contas", a verdade e que, ao longo de 2003, a RTP
vai registando valores audimftricos que a retiravam de uma zona sombria226

, 

Essa subida do ntimero de telespectadores e tributaria nao do aparecimento de

n6 Em Janeiro, a RTP registou a mais alta audiencia media desde Setembro de 2000, altura em que a TVI 
comei;ou a emitir o Big Brother {Pilbfico, 5 de Fevereiro de 2003); a 21 de Mari;o reuniu um share que n.iio 
registava desde meados dos anos 90 {P1lblico, 22 de Mari;o de 2003); ea 17 de Dezembro alcani;ou o segundo 
melhor share diario desde 1 de Setembro de 2000 (P1iblico, 19 de Dezembro de 2003). 
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quern soma semanalmente mais emiss6es, quando comparada com os outros 
canais: emiss6es especiais, ditadas pela actualidade e que decorrem frequen
temente em espa,os exteriores as instala,oes da RTP (Operarao Especial); 
um debate (Pr6s e Contras); um programa de desporto (Fora de Jogo); um 
programa de entrevista e outro de reportagem, que alternam a 5.' feira (Gran
de Entrevista e Grande Reporter). Este ultimo genero viria a ser substitui
do, a partir de Novembro, por um outro intitulado Debate da NarJo229

• Cor
responderiam estas emiss6es a um investimento acrescido na informa�ao se
manal? Nao. Se neste periodo o operador publico se torna mais visive! neste
tipo de programa,ao, ta! acontece devido ao desinvestimento das esta<;6es
privadas neste campo, nomeadamente da SIC. Excepto Debate da Narao, que
aparece em Novembro de 2003, os restantes programas transitam da grelha
do ano anterior.

5.2.2 SIC: uma oferta que se desenha a partir do interesse do publico 

Novelas brasileiras da Rede Globo, formatos de humor em portugues, con
cursos de musica centrados no casting e programas que diio voz a quern se diz 
vftima de injusti�as sociais constroem, em 2003, parte do segmento nocturno 
da SIC aberto pelo Jornal da Noite. Esta oferta televisiva nao sera uma clo
nagem da grelha da TV!, mas desenvolve-se na mesma linha de atrac<;ao das 
audifncias: a <las emo�6es, atravfs das quais se pretende criar um elo afectivo 
com o publico. E nesta filosofia de programa<;ao que aparece em Setembro 
idolos, que procura aproximar o telespectador de actores (jovens a procura 
de visibilidade mediatica) que se apresentam em espectaculo (do corpo ou de 
voz) dentro do ecrii. 
Ao longo do ano, a SIC foi desenhando um horario nobre vocacionado es
sencialmente para o entretenimento, apresentando, por vezes, formatos que 
alcan,am assinalavel destaque. Nao sera propriamente uma novidade deste 
canal a aposta em conteudos de humor, mas o programa que surge a 6 de 
Janeiro introduz uma certa inova<;ao no PAP. Levanta-te e Ri e uma emissao 
de stand-up comedy, feita em directo de um ambiente de clube nocturno, com 
comediantes convidados, havendo ainda um espa<;o para piadas gravadas na 
rua com gente an6nima. E para as emo'r6es que este programa nos remete, 
ta! como as telenovelas que preenchem o prime time do canal. Em Mar<;o, a 
SIC faz surgir em horario nocturno um novo filao de programas, desta vez 
vocacionado para temas esotericos. E neste iimbito que se integram Do Outro 
Mundo (aparece a 6 de Mar<;o e prolonga-se ate 5 de Junho) e O Sano da 

229 Este programa niio integrani a nossa analise de temas e convidados devido a opi;:iio que fizemos em selec
cionar programas que estivessem em antena h3., pelo menos, ues meses. 
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Boatos (dia 21) e O Crime niio Compensa 232 (dia 28), programas feitos por pro
dutoras externas que colocam semanalmente no ecra convidados que dao conta 
de situa,6es que consideravam injustas, apontando aqueles que julgavam serem 
os respectivos culpados, apesar de estes estarem sempre ausentes do ecra. Nao se 
trata aqui de uma oportunidade de pensar casos de injusti,a social, mas, sobre
tudo, de ressaltar o sentir daqueles que falam. Sem uma longevidade assinalavel, 
este genero de programar;ao, enquanto se mantem em antena, suscita uma acesa 
polfmica, nomeadamente o Bombdstico, que encontra na classe dos juizes uma 
severa oposic;ao quanto a forma como e conduzido o programa. Estas emis
s6es, apresentadas por profissionais da televisao sem carteira de jornalista, nao 
poderiio naturalmente integrar-se naqnilo que se entende por informa,ao tele
visiva: nao seguem critfrios jornalfsticos, violam sistematicamente o princlpio 
do contradit6rio e ultrapassam com bastante frequencia principios fticos, no
meadamente quando incitam os convidados a falarem de experiencias intimas, 
acusando terceiros ausentes dos plateaux. No entanto, sao estes formatos que a 
SIC coloca no remate do horario nobre, subtraindo com eles o espa,o para outro 
tipo de realidade: aquele que o jornalismo constr6i com regras especificas. 

5.2.3 TVI: uma grelha que avan�a (mais) em direc�iio ao espa�o privado 

Em 2003, a TV! retoma a engenharia de programa,ao adoptada nos dais anos 
anteriores, nomeadamente no segmento do prime time que se constr6i essencial
mente com o Jornal Nacional e com fic,ao nacional, a qua! se junta, a partir 
de 31 de Agosto, mais uma edi,ao do Big Brother. Para alem das telenovelas, 
este canal continua a apostar em series faladas em portugues, recorrendo, por 
vezes, a formatos internacionais, coma e o caso de Ana e os Sete, que comprou 
a RTVE. Todavia, e a  produtora NBP a principal fornecedora deste tipo de con
telldos, construidos a partir de uma sinopse simples que se desenvolve em virias 
cidades do pais233, promovendo-se, assim, uma proximidade a publicos que habi
tam diferentes regi6es. E tambem uma produtora externa ao canal (a Endemol) 
a responsavel por aquilo que foi para a TV! a "locomotiva" da sua grelha: o Big 
Brother, cuja edi,ao de 2003 se apresenta mais arrojada do que as anteriores. 
Antecipando-se a formatos similares dos outros canais, o BB4 estreia no ultimo 
dia de Agosto a fim de neutralizar as audiencias que as emiss6es concorrentes 

232 Esccindafos e Boatos e O Crime niio Compensa alternavam quinzenalmente no mesmo hor3.rio, ambos 
eram produzidos por Ediberto Lima, o mesmo produtor de O Barda TV, e faziam parte de um projecto que 
se intitulava Terfa em Grande. 
BJ Concentrando-nos apenas em 2003, a fic�iio nacional apresentada pela TVI teve como cen3.rio diferentes 
lugares do nosso pais. CorafiiO Malandra foi gravado em Lisboa e no Pi6diio; Saber Amar, em Lagos; A11a e 
os Sete e Ofii Pai, em Lisboa; a primeira st!rie de Mora11gos com Afticar, em Cascais, em Sintra e em diversas 
regi6es do Algarve; 0 Teu Ofhar, na Figueira da Foz e em Coimbra; Queridas Feras, em Evora e em Mon
temor-o-Novo. 
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pudessem reunir e promete ir mais alem na explora<;ao da vida intima dos con
correntes do que aquilo que acontecera num passado recente. 0 slogan escolhido 
para esta edii;iio ea garantia de que os concorrentes "viio pOr tudo a nu". 
Em entrevista a edic;ao n.0 853 da TV 7 Dias, o director-geral da estac;ao, Jose 
Eduardo Moniz, afirma ter "uma programac;ao que marca o ritmo e eles [os 
outros canais] reagem". Isso nao significa que se ignore a oferta televisiva con
corrente. Se nos anos anteriores sobressai uma aten,;ao particular a SIC, em 
2003 esse cuidado estende-se igualmente a RTPl, que reune mais audiencia 
no periodo matinal em que apresenta Bom Dia Portugal e A Prar;a da Alegria. 
Se este ultimo programa concorre com SIC 10 Horas e Old Portugal (na TV!), 
a emissiio informativa que faz o arranque da grelha da RTP niio tern uma 
concorrencia nas outras esta,iies generalistas em 2003234

• Pelo menos ate 27 
Outubro, altura em que a TV! ocupa as primeiras horas do dia com o Didrio
da Manhii235

• E na procura do interesse do publico que este novo formato se 
desenvolve a fim de retirar alguma audiencia que a RTPl capitalizava durante 
a manha, principalmente com A Prar;a da Alegria"'. 
A informa,iio semanal continua a ser desvalorizada na TV!. No inicio de 
2003, estreia-se, em hor.irio tardio, um formato que, niio sendo jornalfstico, 
desenha em estudio um espa,o televisivo ocupado por protagonistas de actos 
brutais sobre terceiros e por vitimas de agressiies de varia ordem. Eu Con
fesso surge, assim, para dar visibilidade a autores de crimes graves que, em 
estudio, siio confrontados com aqueles que agrediram ou com os respectivos 
familiares. Porque o que importa siio as emo,iies e a forma como elas podem 
ser integradas num Estado de Direito, a produc;iio do programa secunda es
ses actores por um painel constituido por especialistas ligados a Psicologia e 
ao Direito Criminal. Tambem em Janeiro, ha um programa que transita do 
segmento horario de final de tarde para o periodo nocturno: Vidas Reais, um 
formato construido atraves de depoimentos de convidados que, em televisiio, 
falam essencialmente de vivencias privadas que se cruzam com a intimidade 
de terceiros que, em estudio, sao (ou aparentam estar) surpreendidos pelos 
relatos que ouvem. 0 ins6lito, o estranho e o escandalo siio tra,os que atra-

234 Depois do aparecimento de Bom Dia Portugal na RTP, a SIC cria para esse segmento hor8rio um programa 
semelhante que, entretanto, desaparece da grelha. 
235 Admitindo semelham;:as com o Bom Dia Portugal da RTP,Jose Eduardo Moniz assegura que a nova aposta 
do seu canal comporta "diferem;:as". Uma das que ressaltam ea apresentm;:iio conjunta de Henrique Garcia e 
JUiia Pinheiro. 0 primeiro, jornalista e director de Informa�iio, ocupa-se de assuntos noticiosos; a segunda, 
directora de Programas, tern a seu cargo t6picos como a informa�iio meteorol6gica, o trlinsito, temas das 
revistas cor-de-rosa ... Ambos os apresentadores interagem lado a !ado; ambos conversam com convidados 
que vem a estU.dio pelas mais diversas razOes, esbatendo-se, desse modo, fronteiras entre o que ea informa�iio 
e o que pertence ao entretenimento. 
236 Em Setembro, Manuel Luis Goucha, que, durante anos, apresentou A Prafa da Alegria, rescinde o contrato 
com a RTP e transfere-se para a TV!, onde come�a a apresentar o Old Portugal, um formato identico ltquele 
que tinha nas manhiis da esta�iio generalista de servi�o pU.blico. Acreditava-se que sua transferencia para o 
canal privado arrastaria consigo grande pa rte das audiencias que reunia no canal pllblico, o que, na verdade, 
niio veio a a contecer. 

174 









caso de pedofilia que surgira nesse ano atraves de uma investiga�ilo jornalfsti
ca do seman::lrio Expresso. 

Ouadro 18: Temas das emissoes de Prose Contras e Brande Entrevista da RTPl em 2003 

Tem3tica 

Macrotemas Microtemas 

Politica 
Areas Vida em Desenvolvimento/ 

Programas Estruturais sociedade bem-estar pessoais 

Pr6s e Contras ' !}:{,: ,::_, 9 6 1 

Grande Entrevista ;,:-iOi1 .- : ,-;7- ' "  3 4 

Mais concentra�ilo na classe polftica, mais visibilidade de interlocutores ins
titucionais e menos representatividade dos cidadaos sao trar;os comuns aos 
principais convidados dos dais programas de informa�ilo emitidos na RTPl 
em 2003. E certo que o debate Pr6s e Contras convoca pessoas de perfil hete
rogeneo para a plateia da sala de teatro da Casa do Artista (onde decorrem as 
emiss6es), mas o formato do programa nao permite que esses interlocutores 
tenham interven�6es demoradas. 0 que se destaca nas tres partes desse pro
grama silo os convidados colocados em palco - tres com posi�6es favoraveis e 
outros trfs com propostas antag6nicas ao tema em debate - a quern se conce
de substancial tempo e ampla margem para contra-argumentar o que e dito. 

Ouadro 19: Perfil dos convidados dos debates e entrevistas da RTP 1 em 2003 

Programas 

Pr6s e Contras 

Grande Entrevista 10 2 2 1 1 2 1 1 3 1 

Total 72 20 17 8 12 7 11 5 6 1 11 16 2 

Grande Entrevista tambem privilegiou os politicos. Nesse grupo, foram os 
governances que o programa de Judice de Sousa mais vezes convidou (5), se
guindo-se-lhes os politicos do PS (2), os autarcas (2) e os militantes do PSD 
(1). Mas tambem houve um mimero significativo de entrevistados oriundos 
de outros universos. Na primeira metade do ano, isso deveu-se, por um lado, 
ao projecto 12 Meses, 12 Temas no qua! estava envolvida a coordenadora do 
programa que era tambem subdirectora de lnforma,ao da RTP e, par outro, 
a uma linha editorial que seguia de perto a actualidade noticiosa. Assim, 
em Janeiro, no ambito do mote do mes ("as dependencias"), Judice de Sousa 
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elas ligados o apoio e a oposi,ao a tematica em debate. Por isso, a seguir aos 
politicos, os grupos mais interpelados foram os detentores de cargos, os aca
demicos e os representantes de associac;Oes e sindicatos. Para alfm dos pro
fessores universit.irios, as profiss5es mais visiveis no palco de Pr6s e Contras 

foram os jornalistas, os mfdicos/psic6logos, os economistas/empresclrios e os 
juristas. Os actores das indllstrias culturais, nomeadamente os interlocutores 
mais medi::iticos das areas do cinema, literatura, comunicac;ao e mllsica, tam
bem tiveram um certo destaque. No que diz respeito aos sindicatos e associa
c;Oes, sublinhe-se a tendencia que Pr6s e Contras manifestou em trazer para o 
debate representantes das principais organiza,6es desportivas (Benfica, Liga 
de Clubes ... ) e de profiss6es com certo estatuto social (Ordem dos Medicos, 
Ordem dos Arquitectos ... ). A classe trabalhadora e essencialmente represen
tada por membros da UGT e da CGTP, as duas estruturas mais conhecidas da 
opiniiio publica que, simbolizando uma certa oposi,iio a ordem dominante, 
acabavam por a reproduzir, na medida em que detem mais representativida
de/poder sindical. 

5.3.2 Um espa�o social televisivo que a SIC constroi a margem dos politicos 

Na informac;ao semanal, foi em Hora Extra que os temas e actores sociais 
encontraram um espac;o privilegiado, mas este formato niio teve grande va
loriza,iio na grelha da SIC, que, desde a sua estreia em 2002, nunca !he deu 
especial atern;iio. Atirado para um horario tardio, este programa, o unico de 
informac;ao semanal no segmento nocturno das estac;6es privadas generalistas, 
percorreu o primeiro semestre do ano mostrando campos sociais diversos atra
ves de uma reportagem alargada, seguida de um debate em estudio que juntava 
especialistas nos assuntos em destaque com interlocutores que apresentavam 
testemunhos pessoais. Nao foi com pessoas de grande projec,iio publica que 
se fez Hora Extra, mas, acima de tudo, com interlocutores e realidades nem 
sempre muito visfveis. Nao foi naquilo que usualmente constituiu noticia que 
se encontraram os t6picos das emiss6es. Ultrapassando agendas mediaticas e 
fontes institucionais, o programa da jornalista Concei�ao Lino circulou pe
las margens do espa,o publico, fazendo daf emergir casos que, descobrir-se-a 
depois, eram vividos por milhares de pessoas. Casos que afectavam publi
cos segmentados, que se estendiam a classes com diferentes estatutos, que se 

circunscreviam ao nosso pais ou que ultrapassavam as fronteiras nacionais, 
que retratavam situa,6es de diffcil resolu,iio ou que reflectiam exemplos de 
sucesso. Ao contr.irio daquilo que acontecia com Pr6s e Contras cujo hor.irio 
(nobre) poderia constituir uma certa pressiio para a escolha de temas que ja 
dominavam ou que viriam a dominar as discuss6es no espa,o publico (media
tizado), Hora Extra, que ia para o ar depois da meia-noite, sentiria certamente 
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menos amarras a actualidade noticiosa e mais liberdade para seleccionar te
mas aparentemente minoriti:lrios. 
Nao foi na polftica que este programa encontrou o mote para o debate, mas 
em .ireas estruturais e no desenvolvimento/bem-estar pessoais de determinado 
escalao etario ou grupo social. Qualquer que fosse a tematica escolhida, optou
-se preferencialmente por um angulo de discussao centrado em zonas perife
ricas e, por isso, mais distanciadas da informa<;ao televisiva diclria. Outro dos 
tra,;os deste programa diz respeito a intersec<;iio dos temas com a vida de todos 
os dias. Por exemplo, quando se falou da Internet, discutiu-se a importancia 
do computador na familia e na escola, referiram-se casos de assf:dio e crime 
potenciados pela rede e focaram-se ainda situa<;oes de namoro e casamento 
atraves da net (14/5). Apesar do horario tardio em que era emitido, Hora Ex

tra integrou problematicas de publicos que niio constituem a parte substan
cial da audiencia dessa franja, procurando, atraves delas, retratar situa\'.Oes 
especificas, entrando pelo interior da vida das pessoas, sem, no entanto, lhes 
roubar a sua privacidade. No caso da terceira idade, destacou-se o quotidiano 
das viuvas, num pais com meio milhao de mulheres que optam por niio se 
casar depois da morte do marido (8/1); quando se tratou de questoes que envol
viam a juventude, destacaram-se os casos de crian<;as portadoras de deficiencia 
(12/3) e as culturas tribais dos mais novos241

• 0 programa de Concei<;iio Lino 
tambem averiguou coma vivem aqueles que habitam espa<;os de glamour e os
que moram em bairros de betiio, sem qualquer identidade242

• Paralelamente a
grupos mais periffricos, procuraram-se casos de pessoas que se situavam em
territ6rios marginais e, por isso, longe da atenc;ao medi3.tica. Neste clmbito,
privilegiaram-se individuos portadores de deficiencia que conseguiram integrar
as suas limita<;oes no dia-a-dia e pessoas que precisavam de ajuda para ultra
passarem doen,;as243

, Hora Extra debrui;ou-se, algumas vezes, sabre casos que
preenchiam a agenda medi3.tica. Dos acontecimentos nacionais, destacou-se, 
a 5 de Fevereiro, a mediatiza<;iio do caso Casa Pia, um assunto retomado a 21 
de Maio atraves do problema da pedofilia coma angulo central. 0 fascinio dos 
mais novas pelas armas e consequentes acidentes foram tema da emissao de 
7 de Maio, numa altura em que media se centravam no caso de uma crianc;a 
que involuntariamente atingira outra com um tiro de uma pistola. Do piano 

241 Falou·se, por exemplo, de "tatuagens e piercings" (19/2) e das culturas "rape hip hop" (18/6). 
242 Foi isso que se fez nas emissOes sabre o jet 7 (12/2) e sabre a "vida nos subllrbios" {5/3). 
143 Foi atraves de Salvador Mendes de Almeida, v itima de um acidente de moto que o deixou tetraplegico e um 
dos rostos de uma campanha de sensibilizm;;ii.o da Direci;:ii.o-Geral de Viai;ii.o e Preveni;ao Rodovi.iria Portu· 
guesa, que se mostrou comae possivel alguCm com uma deficifncia continuar, com a normalidade passive!, o 
seu quotidiano {4/6). Hora Extra relembrou tambem o caso de uma mulher que estava ha 13 anos numa cama, 
tetraplegica (23/4); e a  Ines, uma menina de 10 anos com uma leucemia grave, esperando ha cinco meses uma 
medula 6ssea compatlvel (28/5). Este caso serviu nao s6 para mostrar testemunhos de outros doentes e respec
tivos familiares, mas tambem para explicar o que e a  leucemia e, sobretudo, como se faz a dom;:ii.o de medulas. 
Depois dessa emissii.o, o m.imero de doadores de medula viria a aumentar significativamente. 
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internacional, Hora Extra analisou, a 29 de Janeiro, a crise polftica e econ6rni
ca na Venezuela, abordando quest6es coma o bra<;o-de-ferro entre Hugo Cha
ves e os seus opositores e o clirna de tensao entre o patronato e os sindicatos. 

Ouadro 20: Temas do debate da SIC em 2003 

Tem.itica 
Macrotemas Microtemas 

Politica 
Areas Vida Desenvolvimento/ 

Programa Estruturais em sociedade Bem-estar pessoais 
Hora Extra - I:":\ . 8 ,, • 3 \····:·_,i_ ,)_, _:g_;:.:>' -_:·,-<i.·,' 

Percorrendo diferentes carnpos sociais e perscrutando no interior de cada um 
deles realidades por vezes com pouca visibilidade publica, que tipo de actores 
Hora Extra implicou nos debates em estt\dio? Foram essencialmente profissio

nais ligados a analise da vida social e individual os mais presentes neste progra
ma, onde nao couberam polfticos e os convites aos detentores dos cargos foram 
escassos. Mesmo quando os temas se situavam a nivel macroestrutural, selec
cionavam-se interlocutores que estabelecessem elos de liga<;ao com a vida de 
todos os dias. Nos medicos salientaram-se os psi; nos investigadores chamaram
-se os soci6logos; nos jornalistas convidaram-se profissionais de diferentes areas 
(da televisao, dos jornais desportivos, da imprensa cor-de-rosa ... ); nos sindica
tos/associa,6es destacaram-se estruturas promotoras de cidadania. O cidadao 
comum tern no Quadro 21 uma representatividade media. Isso acontece porque 
apenas tivemos em considerar;ao quern se sentou na mesa central do estt'idio, 
niio entrando em linha de conta com os convidados que ocuparam a bancada 
lateral, um local menos solicitado pela jornalista Concei<;ao Lino, mas onde 
varios interlocutores apresentados no estatuto de cidadao comum procederam a 
interven,6es que iam complementando a conversa principal. Hora Extra tendeu 
a colocar os especialistas no centro do plateau e os protagonistas das tematicas 
em destaque numa bancada que funcionava como uma especie de plateia. 

Ouadro 21: Perfil dos convidados no debate da SIC em 2003244 
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144 Por falta de elementos, niio se contabilizam aqui os convidados das emiss6es em que se tratou da vluvez 
(8/1) e dos oceanos (15/1). 
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Como ji se afirmou, os medicos foram uma classe privilegiada em Hora Ex
tra. Porque os problemas de saude estiveram em destaque em emiss6es onde 
se abordaram, sobretudo, casos concretes de pessoas que tinham uma doenc;a 
que se arrastava ha alguns anos. Porque se pretendeu fazer cruzar o deba
te com o quotidiano e essa ponte foi reiteradamente construida atraves das 
Ciencias da Sau.de. Entende-se, desse modo, que os psi (psiquiatras, pedop
siquiatras, psic6logos) tivessem sido o grupo mais chamado a estlldio, assim 
coma, dentro dos investigadores, se privilegiassem os soci6logos. Os jornalis
tas tambt!m marcaram presenc;a nao s6 para discutirem assuntos intrlnsecos a 
sua profissao, como no debate da mediatiza�ao do caso de pedofilia da Casa 
Pia (5/2), mas tambem para darem o seu ponto de vista sobre alguns aspectos 
da vida social. 

5.3.3 0 espectaculo televisivo (ilusoriamente) reparador de injusti�as sociais 

Em Janeiro de 2003, os canais privados inauguram, em hor3rio nocturno, 
quatro novos programas. Bombdstico (SIC), Escandalos e Boatos (SIC), 0 
Crime Nao Compensa (SIC) e Eu Confesso (TV!) sao formatos vocacionados 
para retratar casos que operam uma ruptura na normalidade do quotidiano do 
cidad3o comum: decis6es judiciais consideradas injustas; factos que reclamam 
a intervenc;iio de determinadas institui<;6es que tardam em actuar; boatos ou 
acontecimentos recriados que, ao adquirirem projec<;iio pllblica, perturbam 
o dia-a-dia dos respectivos visados; crimes cujas penas ja foram cumpridas e
que se relembram em estudio, colocando [ado a !ado o agressor com vitima
e/ou respectivos familiares; situa<;Oes inverosimeis vividas na primeira pessoa,
mas que afectam terceiros aos quais se nega o direito de defesa ... Estes nao
siio propriamente vectores novas na oferta televisiva, mas ha uma evolu<;iio na
forma como sao expostos em esttidio: as acusa,6es formuladas pelos convida
dos niio se sujeitam ao principio do contradit6rio; o apresentador sem carteira
profissional de jornalista toma, explfcita e arbitrariamente, a defesa de uma
das partes; os agressores siio colocados perante as vitimas, depois de terem
cumprido a senten,a. Nao sera para a explica,ao ou resolu,ao dos casos que
estes programas se orientam, mas para a cria<;iio de um espectaculo da palavra
que sobrevive atraves de um registo onde se misturam ''a tensao e a emoi;iio",
tal como se lia, na altura, no site do programa Eu Confesso.

A espectaculariza,iio do discurso de interlocutores que vem a televisiio contar
uma versiio dos factos que os coloca no papel de vitimas de for,as dominantes
seria uma forma (ilus6ria) de transformar a televisiio num meio reparador de
injusti<;as sociais. "Com o Bombdstico ha uma nova cultura (televisiva): a do
inconformismo". Era assim que, na edi,ao n.0 1251 da TV Guia, Sal Bonner,
um dos responsaveis da produtora Colosso, se referia a uma eventual novidade
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que o seu formato poderia constituir para o audiovisual portugues. Negli
gencia medica, agress5es e ameac;as de morte, maus-tratos a idosos, assedio 
sexual e persegui,iio profissional, burlas ou abusos de autoridade siio os casos 
mais repetidos neste programa, que cede o respectivo plateau as vitimas que 
exp6em a sua situac;ao com algum dramatismo e na ausfncia daqueles que se 
consideram ser os culpados das suas acusac;6es. 
Mais contido na apresenta,iio dos casos, 0 Crime Nao Compensa niio e mui
to diferente no tipo de situa,oes que apresenta. Todavia, niio chama a esttidio 
apenas pessoas no estatuto de vftimas (de assaltos, de burlas, de agressoes, fa
miliares de homicidas ... ), convida tambem autores de comportamentos moral 
e juridicamente condenaveis (assaltantes, traficantes e consumidores de dro
ga ... ). Na primeira emissiio (28/1), seleccionam-se apenas interlocutores no 
papel de vftima, mas, nas emiss6es seguintes, convidam-se tambem protago
nistas que se apresentam como o sendo de actos condeniveis, sem, no entanto, 
se confrontarem com aqueles que agrediram. 
Escandalos e Boatos partilha com O Crime Nao Compensa a produtora (a 
empresa Ediberto Lima Produ,iies), o apresentador (Jose Figueiras) e o hora
rio de emissao (em altern.incia nos ser6es de 3.a feira), mas tern marcas distin
tivas. Trata-se de um programa feito com depoimentos de pessoas conhecidas 
que se dizem vitimas de boatos e que encontram af oportunidade de contar 
a sua versiio dos acontecimentos e revelar de que forma as "est6rias" de que 
foram alvo transformaram as suas vidas. Ao longo de trCs meses, este figurino 
foi evoluindo dos boatos para os escandalos protagonizados pelos pr6prios 
convidados, que eram sempre figuras conhecidas do ptiblico. No ultimo pro
grama (13 de Maio), Jose Figueira inicia a apresentai;iio nestes termos: 

O programa 'Escclndalos e Boatos' de hoje vai ter convidados do outro mundo ... 

Entre eles uma cantora famosa que se sente atraida por homossexuais, uma actriz 
muito querida dos portugueses ... mas o que ninguem nunca soube e que tinha dois 

maridos. E ainda: toda a hist6ria do escclndalo que envolve a boys-band Excesso. 
Mas primeiro vamos conversar com as linguas mais viperinas da televisao portu

guesa: Daniel Nascimento e Susana Cacelas. 

Na TV!, Eu Confesso passou, ao longo do ano, por tres series. Na l.' serie 
- que come,ou a 25 de Janeiro e acabou a 8 de Maio - as emissoes centra
ram-se em individuos que curnpriram pena de prisao e que, em esttidio, foram
confrontados com as vitimas e/ou respectivos familiares245

• Todas as emiss6es

245 Dito dos 13 programas tiveram coma tltulo o name (quase sempre uma alcunha) do convidado principal, 
acusado de um dos seguintes crimes: homicfdio, violai;.iio e roubo. Nas outras quatro emisscies, a actualidade 
noticiosa impOs a discussiio de problem8ticas: pedofilia (8/2), gangs (1512), violencia domestica (22/2) e crian
i;as com acesso facilitado a armas (16/4), 

184 



eram acompanhadas por um painel fixo, composto pelo criminologista Barra 
da Costa; o administrador prisional Ludgero Painho e, a partir de Mar<;o, pelo 
neuropsic6logo Carlos Fernandes. A estes especialistas residentes, juntavam-se 
semanalmente outros, conforme a situac;ao em destaque. Na 2.a sfrie - inicia
da a 22 de Maio e terminada a 30 de Junho - o programa passou a deter-se em 
problematicas. Esta tendencia foi acentuada na 3.' serie, que recome,ou a 15 
de Outubro e se prolongou ate ao final do ano. Quais foram, entiio, os t6picos 
mais presentes? A criminalidade e pessoas que viviam nas margens da socie
dade. Dos onze programas da 2/ sf:rie, seis destacaram crimes e violfncia; tres 
salientaram situa,6es sociais de individuos desprotegidos. Na 3.' serie, o tema 
dos crimes e violfncia esteve presente em seis emiss6es, as situac;6es sociais de 
individuos desprotegidos em duas. Paralelamente aos convidados chamados 
a estlldio para falar de casos relacionados com os assuntos em destaque, essa 
3.a sfrie contou, a partir de Maio, com um painel fixo composto pelo crimi
nologista Barra da Costa e pelo neuropsic6logo Carlos Fernandes, aos quais
se juntaram, em Outubro, o advogado Arrobas Silva e a psic6loga criminal
Maria do Sameiro.

Quern ocupa os plateaux destes programas? No Bombastico, e o cidadiio co
-mum em relac;ao ao qual as instituic;6es competentes parecem incapazes de 
reparar situac;Oes de que esses interlocutores se dizem vitimas. Em Escd.ndalos 

e Boatos, siio figuras publicas que se queixam de terem sido alvo de epis6dios 
inventados que !hes causaram danos morais e/ou financeiros. Em O Crime 
Nao Compensa, os convidados siio figuras desconhecidas, protagonistas ou 
alvo de actos criminosos, mas a maior parte das vezes esses crimes nao tiveram 
os fins pretendidos. Eu Confesso destaca as partes envolvidas (agressores e 
vftimas) em casos de natureza criminal. 

Ser uma "voz do povo" - era esse o projecto dos respons3veis da produtora 
de Bombastico, acreditando-se que, com isso, se atrairia a aten,iio do publico 
(TV 7 Dias, n.0 795, Junho de 2002). Percebe-se, desse modo, que o plateau 

seja ocupado, quase de forma exclusiva, pelo cidadao comum. Nao respei
tando qualquer principio do contradit6rio, o programa ocupa-se apenas dos 
queixosos. E esses nao se inibem em apontar names concretos (de pessoas ou 
de institui,6es) nas suas acusa,6es. A parte acusada nunca e convidada a dar 
a sua versiio dos factos. Ha denuncia, acentuada pelo apresentador, mas niio 
se procuram explica,oes que certamente neutralizariam o prop6sito do pro
grama: ser bombastico. 

Em Escandalos e Boatos, com excep,ao da Lili Cane,as, todos os convida
dos siio oriundos do universo das industrias culturais. E este grupo que se 
diz vftima de boatos? Em parte, mas esses actores tambfm participam neste 
programa para falar de si pr6prios: dos relacionamentos que tern, como Linda 
Reis que se diz noiva de Herman Jose (18/2); da "literatura" que criam, como 
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(psiquiatras e legalistas). Uns explicam universos pessoais de agressores e 
vftimas, outros a ordem social. 

Em pouco tempo, estes programas suscitaram bastante polfmica. Na segun
da emissiio de Bombdstico (17/1), o apresentador pontapeou em estudio uma 
sentern;a proferida pelo Tribunal de Menores de Leiria que retirava um bebe 
de 18 meses dos cuidados do pai, proferindo palavras injuriosas contra o res
pectivo juiz, o que provocou a indignai;ao dos meios judiciais portugueses. Na 
altura, o bastonario da Ordem dos Advogados, Jose Miguel Judice, em carta 
enviada ao presidente do CA da SIC, pediu a suspensiio do programa. 0 Con
selho Superior de Magistratura emitiu um comunicado, considerando que "o 
programa vem achincalhando e denegrindo tribunais e jufzes, instigando ate 
os destinatarios a justi<;a pelas suas pr6prias miios como forma substitutiva da 
justi<;a do Estado" (Didrio de Noticias, 29 de Janeiro de 2003). A par da deso
bediencia ao principio do contradit6rio que imp6e que se oi<;am as partes acu
sadora e acusada, Bombastico salientou-se tambem pela postura participante 
do moderador, um jornalista que, poucos dias antes do infcio da emissiio deste 
formato, entregara a sua carteira profissional no Sindicato dos Jornalistas. 
Para alem de fazer publicidade a um sistema de purifica<;iio de aguas, Jose 
Carlos Soares - que ate entiio fazia jornalismo desportivo na TVI - niio s6 
se colocava em defesa dos convidados a quern conferia o estatuto de vftimas 
coma, ele pr6prio, assumia o confronto directo com aqueles que, ausentes do 
plateau, eram alvo de crfticas. Tendo como frase-chave "a mim ningufm me 
cala!", aquele a quern foi dada a condu\iao de Bombdstico insurgia-se logo nas 
primeiras emiss6es contra o poder judicial, afirmando o seguinte: "Niio tenho 
medo dos jufzes. Se mandam em liberdade ped6filos, iam-me bater a mim?". 
Tambem O Crime nao Compensa implicou uma tomada de posi<;iio da Alta 
Autoridade para a Comunica<;iio Social (AACS), que, com base na primeira 
edi,ao (28/1), considerou niio estar "devidamente salvaguardado o respeito 
pela mem6ria e intimidade <las vitimas, nem o direito a reabilita<;ao social dos 
autores descritos". Sendo este um formato que se centrava nos crimes, nos res
pectivos autores e vitimas, a AACS veio defender que "importaria [respeitar] 
o direito a imagem <las pessoas envolvidas e o direito a reabilita<;ao social dos
autores <lesses crimes" (Publico, 21 de Man;o de 2003).
Eu Confesso desencadeou a reaci;ao da Direc<;iio-Geral dos Servi<;os Prisionais
(DGSP) antes da estreia. Na auto-promoi;ao do programa, anunciava-se que
o protagonista das emiss6es seria um condenado em cumprimento de pena
ou em liberdade condicional que, em estUdio, assistiria a reconstitui�iio dos
crimes que cometera e seria, depois, confrontado com vitimas ou familiares. A
DGSP tornou imediatamente publica uma nota em que declarava nao ter con
cedido qualquer autoriza<;ao nesse sentido. Por seu !ado, a TVI garantia, logo
a seguir, que se tratava de "um erro da produtora que ia ser corrigido" (Didrio
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CAPiTULO 3IA CURVA DESCENDENTE DAS 
AUDIENCIAS DA INFORMACAO SEMANAL 





Em 1993, a RTP e o canal de TV mais visto, seguido da SIC e da TV!. A in
forma,iio semanal segue a tendencia das respectivas esta,iies, ultrapassando 
por vezes esses indices globais. Isso significa que os generos informativos siio 
valorizados pelas audiencias e alvo de destaque por parte dos programadores. 
Em 1996, o Panorama Audiovisual Portugues (PAP) e diferente: a SIC lidera, 
ent.io, as audifncias. Embora a informai;.io semanal continue a reunir um 
nU.mero significativo de programas, neste periodo verifica-se um arrastamen
to dessas emissOes para horarios mais tardios a fim de se ceder a primeira 
parte do horario nobre a conteudos de entretenimento. Desenvolve-se, desse 
modo, um percurso circular: uma emissao e programada para um horcirio 
mais tardio, obtem menos audiencia e, porque isso acontece, ha uma progres
siva tendencia para a retirar dos segmentos do grande publico. Em 1998, essa 
l6gica acentua-se. Significa isto que, neste periodo, a informa,iio semanal 
vai deixando de ser encarada como um produto rent.ivel, nomeadamente nas 
esta,iies privadas, mais atentas a rentabilidade da grelha, principalmente em 
horario nocturno, que e tambem o mais disputado pelos anunciantes. Man
tendo-se em 3.0 lugar, a TV! apresenta em 1998 uma audiencia de 1,4%, mas 
sobe o share para os 13,1 o/o. Tratando-se de um tfnue crescimento, constitui
-se como o principio de uma curva ascendente que, nos anos seguintes, ser::i 
mais expressiva. 
A entrada no seculo XX!, encontramos um diferente retrato nos canais gene
ralistas. Em 2001, as mudan,as tornam-se mais visiveis naquilo que se tinha 
vindo a notar em 2000. A oferta televisiva ganha outra configura,iio com 
novos reality shows tipo Big Brother que ocupam extensas franjas do horario 
nocturno da TVI e da SIC. Nesse ano, a TV! lidera as audiencias, ignorando 
(quase) por completo a informa,iio semanal. A SIC segue-lhe os passos. Na 
RTPl resistem alguns programas de informa,iio semanal que tern uma pe
riodicidade periclitante e uma audimetria debil. Em 2003, a RTPl apresenta 
uma oferta mais est::ivel no que respeita a informac;iio semanal, embora haja 
menos programas. A SIC e a TV! continuam a apostar no entretenimento 
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formato intimista com tra<;os de talk show (Sexo Forte). Em termos de share, 

salientam-se Internacional SIC e Os Donos da Bola, que beneficiam do res

pectivo horario tardio, ainda que o programa de desporto registe um fndice 

medio assinalavel devido ao aumento substancial de telespectadores do ultimo 

trirnestre do ano. Na segunda parte do ano, os novos prograrnas - Casos de 

Policia e Conversas Curtas - revelam-se boas apostas. Enquanto Casos de 

Policia e Tostoes e Milhoes mantem o mesmo dia de emissao, Os Donos da 

Bola e Internacional SIC vao saltitando por diferentes ser6es, o que em parte 

explicara as oscila<;6es do respectivo share. Assinala-se que, com a excep<;ao 

de Segredos, todos os programas com o tra<;o de informa<;ao ultrapassam em 

1993 a audiencia media global da SIC. 

Ouadro 25: Oferta e consumo da informa�ao semanal de prime time da SIC em 1993 

Programas de debate, cntrevistas e reportagens 

Program as Scmestre Dia Hora Audiencia S/Jare 

Ten;a a Noite Ano 3.' f 22h30 5,8% 21,2% 

Canta Corrente 1° semestre 5.' f 22h30 3,7% 12% 

Tostoes e Mi/hoes Ano 2.' f 23h30 2,7% 23,5% 

Os Donas da Bola Ano Vari a 00h30 2,6% 34,38% 

Internacional SIC Ano Vari a 00h30 2,1% 27,2% 

Co11versas Curtas 4' trimestre Dom. 23h30 4,2% 25,7% 

Casos de Polfcia 4' trimestre 5." f 23h 9,1% 35,6% 

Talk s/Jows 

Program as Semestre Dia Hora Audiencia S/Jare 

Jogo da Verdade Jan. 3.' f 22h30 3,8% 12,2% 

Segredos 1° trim. Dom. 23h30 1,4% 8,6% 

Sexo Forte 1° sem. 4." f 22h30 4% 14,1% 

Fonte: ,\ larkrrst 

Na Quatro, a informa<;ao semanal regista fndices de audiencia baixos. 0 pri

meiro semestre de 1993 fica marcado por programas desportivos, dedicados a 

uma area a que os canais generalistas nao estavam a prestar ate1wao: o automo

bilisrno. Ao contrario dos restantes programas de informa<;ao semanal do canal, 

Prolongamento, Telemotor e Quarta a F1111do mantem-se na grelha durante 

todo o ano. Programas de debate -como Referendo ou Frontal-, embora apon

tados como centrais, estao pouco tempo em antena, talvez porque nesse perfodo 

nao sao bem sucedidos em termos de audiencias. Embora a religiao fosse um 

campo a que os responsaveis da Quatro garantiram prestar particular aten<;ao, 

apenas em Outubro surge um programa semanal, Caixa de Perg1111tas, para 

discutir questoes religiosas. Todavia, nao reune grande interesse do publico. 
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Albarran (Quatro). Apesar de ter sido inicialmente colocado na grelha por volta 
das 22h00 de 6.' feira, um horario que, na altura, nao colidia com programas 
do mesmo genero nos outros canais, a 5 de Novembro Artur Albarran e surpre
endido com a passagem da Entrevista de Maria Elisa das noites de sabado para 
as de 6.a feira. Nessa semana, as audiencias baixam ligeiramente e, na seguinte, 
diminuem ainda mais. A 18 de Novembro, o debate da Quatro transfere-se para 
as noites de 5.a feira e a  audifncia volta a subir, embora nessa franja hori:lria te
nha a concorrencia na SIC de Casos de Policia que estava a reunir uma crescente 
aceita�ao dos telespectadores. Nesse novo horario, Artur Albarran consegue, 
durante trfs semanas, reequilibrar as audiencias que, no entanto, voltam a pe
riclitar a 10 de Dezembro, quando o programa e novamente emitido a 6.' feira. 
Na semana seguinte, regressa ao horcirio de 5.a feira, mas os indices baixam 
ainda mais. Talvez as mudan�as tivessem sido excessivas ... 

1.1.2 A procura de audiencias pela diversidade de formatos e pela 
diferencia�iio horaria 

Implantar tacticas mobilizadoras de audiencias niio significa adoptar apenas 
o confronto do mesmo produto. Poder-se-a tambem programar para a mesma
franja horaria diferentes programas do mesmo genero (que alternam semanal
mente) ou fazer uma oferta distinta daquela que os restantes canais propoem.
No primeiro semestre de 1993, o Canal 1 opta por alternar nos seroes de 3.'
feira os debates De Caras e Marcha do Tempo. No segundo semestre, retoma
·se este tipo de engenharia de programa�ao com os talk shows Raios e Co
riscos e Voce e Excepcional. Colocados no mesmo horario, ou seja, inseridos
num fluxo mais ou menos regular e numa oferta concorrencial permanente, os
formatos que operam em regime de alternancia nao apresentam resultados au
dimftricos idfnticos, o que significa que, nessa altura, a audifncia nao estaria
disponivel para ver aleatoriamente aquilo que determinado canal emitia (cf.
Graficos 1 e 2). A discrepancia maior regista-se nos talk shows.

Grafico 2, Audiencias compara1ivas de Raios e Coriscos e de Voce e Excepcional 
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de extensao de competencias". E as audiCncias legitimaram expressivamente 
esta opc;ao, particularmente no canal generalista de servic;o publico. 
Se os t6picos nacionais, nomeadamente os de natureza polftica, asseguram 
um certo interesse do publico, niio ha um campo social que, a partida, ga
ranta a presenc;a de um grande numero de telespectadores. Tambem o perfil 
profissional do convidado niio e um elemento diferenciador de publicos. Na 
Entrevista de Maria Elisa, a emissiio com mais telespectadores e a de Pedro 
Lamy, ocorrida a 12 de Novembro (26,l % de audiencia e 68,2% de share), 

e a com menos publico regista-se a 30 de Outubro em que o convidado era 
o economista Alfredo Sousa (11 % de audiencia e 32,5% de share). Poderao
estes dados ser interpretados pela actividade que exercem essas pessoas? Nao,
porque Maria Elisa consegue uma das audiencias medias mais altas quando
entrevista, a 3 de Dezembro, Jardim Gonc;alves, presidente do BCP (22,2%); e
a 16 de Outubro nao mantem a audiencia media do seu programa, ao convidar
o toureiro Pedrito de Portugal (13,8%). Por seu !ado, Ter,a a Noite niio conta,
ao longo do ano, com figuras de projecc;iio publica de primeiro piano, mas isso
niio desvia a atenc;iio do publico. No ultimo trimestre de 1993, o debate da SIC
beneficia niio s6 do desaparecimento da Marcha do Tempo e da periodicidade
(ainda) mais atribulada registada por De Caras, mas tambem da ligeira subida
de audiencias da oferta televisiva do canal.
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2. 1996 - A implanta�ao de programas de reportagem e de ca

sos de policia junto das audiencias

Na RTPl, sao as emiss6es estruturadas por reportagens e situadas no seg
mento horario entre as 22h00 e as 23h30 - Enviado Especial, Domingo Des
portivo e Hist6rias da Noite - que retmem um maior share na programa<;ao 
informativa semanal. Ao contrario daquilo que acontecera em 1993, o talk 
show nao e neste perfodo o genera mais popular junto dos telespectadores. 
Apesar de nao reunir audiencias expressivas, Maria Elisa manter-se-a em an
tena durante alguns anos. 

Ouadro 27: Oferta e consumo da informa9ao semanal de prime time da RTPl em 1996 

Programas de debate, entrevistas e reportagens 

Programas Meses Dia 
Prova Oral Fev.-Mar. 4." f 
Maria Elisa Maio-Dez. 5." /3." f 
Enviado Especial Maio-Dez. Dom./2."f 
Domillf!.O Desportivo Abril-Dez. Dom. 
Hist6rias da Noite Agosto-Out. 2." f 

Talk sbows 

Program as Meses Dia 

Li a oes Peri osas Maio-A osto 3."f 

Fonte: Marktesr 

Hora Audiencias 
23h00 45% 

23h 54% 
22h 10,3% 

23h30 6,3% 
22h30 10% 

Hora Audiencias 

Varia 5 4% 

Share 
20,7% 
28,3 

32,1% 
33,2% 
33.2% 

Share 
21 3% 

Na SIC, os programas de informa<;ao colocados na franja posterior a meia
-noite ajudam a capitalizar share, embora sejam alvo de uma substancial, mas 
esperada, subtrac<;ao de audiencia. 0 programa Os Donas da Bola nao se 
ressente tanto dessa descida, beneficiando niio s6 da expectativa criada a vol ta 
de cada emissao como do facto de ser emitido em vespera de fim-de-semana. A 
semelhan<;a do que se passa na RTPl, os formatos de reportagens de media ou 
grande dura<;ao - Casas de Polfcia e Grande Re/Jortagem - sao os que ret'.mem 
a percentagem mais elevada de telespectadores, mas, ao contrario do canal 
generalista publico, a SIC nao faz ziguezaguear a sua informa<;ao semanal 
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2.1 Uma informa�iio diversificada em horlirios alternativos 

Em 1996, com excep,iio do sabado, todos os ser6es siio preenchidos com infor
ma,ao semanal num dos canais generalistas. Isso acontece porque a engenharia 
de programa,ao seguida e, sobretudo, a da alterniincia, adoptando-se estrategias 
de confronto apenas nos debates televisivos, nomeadamente no Ultimo trimestre 
do ano, altura em que RTP1, SIC e TV! elegem a 3.' feira para este genero de 
programas. Para os outros formatos, opta-se por uma oferta desencontrada. Por 
uma questao conjuntural no caso das emiss5es desportivas: se a RTP detinha 
o exclusivo de grande parte das transmiss5es dos desafios de futebol, poderia
prornover uma emissiio de balan,o <lesses jogos; a SIC respondia com uma emis
sao de antecipa,iio nas noites de 6.' feira, estruturada par pe,as de investiga,iio
jornalistica e por um debate em esnidio. Por uma questiio operativa, na medida
em que alguns formatos se dirigiam ao mesmo target, sendo, por isso, preferivel
coloca-los em ser6es diferentes. Por exemplo, Enviado Especial (RTP1) e Gran
de Reportagem (SIC) ou Hist6rias da Noite (RTP1) e Casas de Policia (SIC).

2.1.1 Confronto nos debates e alternativa na restante programa�iio 

No primeiro semestre do ano, a SIC e a RTP1 elegem duas noires para os seus 
principais programas de informa,iio, mas em cada uma delas os dais canais 
apresentam uma oferta distinta. A 3.' feira, a SIC emite Crossfire (debate), a RTP
contrap6e Liga�oes Perigosas (talk show)3; a 4.' feira, o operador publico emite 
Prova Oral (debate), a esta,iio privada coloca no ar Casas de Policia (reporta
gem e debate). Nestes dais ser6es, o canal privado reune sempre valores medias 
de audiencia e de share superiores, recolhendo mais beneficio a 4.' feira. 
Centrado em problematicas e convidados do campo politico e com uma pe
riodicidade muito irregular, Prova Oral mantem-se no ar ate finais de Mar,o, 
com um numero de telespectadores reduzido. Apenas por uma vez sai do ter
rit6rio politico que tinha escolhido como linha editorial e ai ganha audien
cia4, mas essa excep,;ao nao provoca reajustamentos na sua rota. A mesma
hara, na SIC debatem-se temas sociais, nomeadamente quest6es ligadas a cri
minalidade, em Casas de Policia, um programa criado em 1993 e que, tres 
anos depois, continua a reunir altos Indices de audifncia. Comparando a au
difncia e o share medias respeitante a datas em que ambos os programas se 

3 Liga(Oes Perigosas estreia-se a 7 de Maio e mantfm-se no ar ate 6 de Agosto. Crossfire esta na grelha desde 
o infcio do ano e prolonga-se ate 9 de Julho. Coabitam dois meses. 
4 Foi a 14 de Fevereiro, quando discutiu o suicfdio na adolescfncia com o psiquiatra Daniel Sampaia, a inves
tigadora Berta Macedo, o presidente da CONFAP, Fernando Regateiro, e o jesufta Vasco Magalhiies. 
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sobrepuseram, a diferen�a e significativa. Issa poderia constituir um indicio de 
que a polftica e os politicos j.i nao suscitavam o interesse que haviam provoca
do no publico num passado recente. Seria essa uma interpreta�iio alga abusiva, 
na medida em que Crossfire, que se mantem em antena ate Julho, selecciona 
grande parte dos seus convidados entre a classe politica, obtendo hons desem
penhos audimetricos. E certo que a emissiio com mais audiencia teve como 
convidado principal o bispo Joiio Luis, da Igreja Universal do Reino de Deus, 
mas as emiss5es com politicos tambem foram hem sucedidas. 
Nao tendo (teoricamente) o mesmo publico-alvo, o debate Crossfire na SIC 
e o talk show Ligaroes Perigosas encetam, no tempo em que coabitam, uma 
certa concorrencia. Na estreia (7/5), Ligaroes Perigosas escolhe para debate 
a seguinte pergunta: "Sera que um homem podera ser amigo de uma mulher 
atraente sem pensar em sexo?". Nessa noire, Crossfire opta por discutir um t6-
pico semelhante, entrevistando Ligia Amancio, uma academica que desenvolve 
investigac;6es em torno das quest5es de genera, mas isso niio e suficiente para 
reter maior numero de telespectadores'. Apesar de nunca ultrapassar o share do 
debate da SIC, o talk show da RTP regista por mais quatro vezes uma audien
cia media superior. Justificar-se-iio esses valores pela tematica discutida? Nao, 
porque o formato da TV publica constr6i as conversas em estudio em torno do 
relacionamento homem/mulher, enquanto a SIC vai diversificando as entrevis
tas entre a politica, a economia, o desporto e a justic;a. Poder-se-:i argumentar 
que as oscila�5es silo tributarias do perfil de convidados? Nao propriamente, 
porque Ligaroes Perigosas escolhe os seus interlocutores no mundo do especta
culo (teatro, musica, cinema) ou da televisiio, enquanto Crossfire vai buscar os 
entrevistados a campo diversificados, consoante a temcltica em debate. 
Na temporada de Outono, RTPl, SIC e TV! ocupam o segmento das 23h00 
de 3.' feira com um dos seus principais programas de informa�iio. Nern todos 
esses formatos silo estreias. 0 debate Maria Elisa (RTPl) havia surgido a 2 de 
Maio e fora interrompido para ferias a 25 de Julho. A 26 de Setembro, ressurge 
no horario habitual, ou seja, a 5.' feira, mas, na semana seguinte (1 de Outu
bro), e quando ja esta no ar a promo�iio do nova debate da SIC, muda para o 
seriio de 3.a feira, antecipando-se uma semana a estreia de Esta Semana, que 
substitui Crossfire, o programa emitido nessa mesma franja horaria ate 9 de 
Julho. Pontos nos Is, um formato feito com repor tagens, estreia-se na grelha da 
TV! a 24 de Setembro, niio contando, nessa noite, com a concorrencia de pro
gramas de informa<;ao nos outros canais, registando, por isso, os indices mais 
elevados de audiencia e de share: 4,7% e 12,2%, respectivamente. A partir daf, 
esses valores descem drasticarnente, mantendo-se quase inexpressivos ate final 
do ano. 0 mesmo niio se passa nas emiss5es de Maria Elisa e de Margarida 

s Nessa noire, Ligafi5es Perigosas apresenta uma audiencta de 8,7o/o e um share de 22,9%, enquanto Crossfire 
tern uma audiencia de 6,4% e um share de 37%. 
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Marante. Na noire de estreia de Esta Semana, o debate da TV ptiblica elege o 
surpreendente tema "a mllsica pimba", enchendo o estlldio com cantores popu
lares que misturam a conversa com a interpretai;iio de can�Oes. Na SIC, a essa 
hora, discute-se a justi,a com o director da PJ, o juiz Rui Rangel, o penalista 
Marques da Silva e o presidente da Associac,iio de Apoio aos Reclusos. Desse 
embate, resulta para Maria Elisa 8,3% de audiencia e 51,6% de share e para 
Esta Semana 6,9% de audiencia e 29, 7% de share. Tratava-se de um auspicioso 
recome�o para o formato da televis.io pllblica, que, no entanto, niio veio a ter 
muitas repl icas. Beneficiando de uma audifncia que acompanhava maioritaria
mente a oferta televisiva do canal, a emissao da SIC tern quase sempre uma au
dimetria superior. Excepto em duas emissoes: a de estreia e a 26 de Novembro, 
quando Margarida Marante fala com Alberto Joiio Jardim acerca do seu futuro 
politico. Nessa noite, Maria Elisa, aproveitando a mediatiza,ao que se fazia ii 
volta da interrup,ao voluntaria da gravidez, escolhe como tema de discussiio o 
t6pico "m.ies solteiras", dando inicio ao programa nestes termos: 

Nos Ultimos tempos muito se tern ouvido falar do aborto. Aqui ouviremos falar de 
dificuldades e de casos felizes, de mulheres que, par op�ao ou fatalidade, assumi

ram sozinhas a responsabilidade de uma fami'.lia. 

O plateau de Maria Elisa e ocupado por especialistas (uma pedopsiquiatra, 
uma jurista, uma psic6loga, uma soci6loga da satide ... ) e por muitas maes sol
teiras, misturando-se figuras mediaticas (uma cantora, uma deputada ... ) com 
pessoas desconhecidas da opiniiio ptiblica. Nessa noire, Esta Semana retine 
um share medio de 30,2%, enquanto Maria Elisa alcan,a uma percentagem 
de 41,2%. Nas restantes emiss5es, ha uma diferen,a sempre a favor do debate 
da SIC, mas cada um dos debates regista oscila,5es substanciais, resultante, 
em parte, da coabitac;ao no mesmo segmento horario. Neste confronto, Pontos 

nos Is tern sempre percentagens muito discretas, nunca conseguindo suscitar 
um interesse efectivo do ptiblico. 

Grafico 3, Audiencias comparativas dos debates em 1996 
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2.1.2 A adop�iio de segmentos tardios para programas informativos 

A opi;ao de arrastar a informa<;ao tematica para hor.irios tardios se, por um 
lado, libertava o segmento de maior audiencia para o entretenimento, por ou
tro, ocupava uma franja vocacionada para pllblicos minoritclrios (os que vfem 
TV pela madrugada adentro) com uma oferta que conferia a esta�iio tra�os dis
tintivos. Na SIC, as apostas centram-se ii 2." feira na politica (com Flashback, 
ao qua! sucede, em finais de Novembro, Conversas Secretas), a 3." feira na 
literatura (com Escrita em Dia), a 5." feira na adolescencia (com Verdes Anos) 
e a 6." no desporto (com Os Donas da Bola). Na TV!, o seriio de 2." feira e 
reservado ao cinema (com 1.' Fila), a 3." destaca-se a economia (com Jornal 
de Neg6cios) e a 4." feira fala-se de actualidade internacional (com Jornal do 
Mundo). Destes programas, apenas ha sobreposi�iio de Flashback e 1." Fila. A 
RTP ocupa este segmento com o noticiclrio 24 Horas e com entretenimento. 
Em termos de audifncias, o Unico programa que apresenta uma percentagem 
que poderia rivalizar com aquela registada na informa�iio semanal de horario 
nocturno e Os Danos da Bola. Para esses expressivos nllmeros contribuem vi:1-
rios factores: o dia de emissiio corresponde a vespera do fim-de-semana; a te
mcltica relaciona-se com um assunto que mobiliza um pllblico massivo; o tom 
da conversa e estruturado pelo tra�o da polemica e por um registo emotivo; 
os assuntos tratados siio antecipados horas antes, no Jornal da Noite, abrindo 
expectativa para o posterior desenvolvimento. 
Embora nao apresentem substanciais indices de audifncia - o que seria, alias, 
previsivel no segmento horario em causa - os programas emitidos depois da 
meia-noite permanecem bastante tempo em antena e, nesse periodo, nao al
teram o dia de emissiio. Os Donas da Bola (SIC) e Jornal do Mundo (TV!) 
atravessam todo o ano de 1996. Os restantes permanecem em antena mais de 
seis meses. Os indices medios de audiencia niio siio muito diferentes daqueles 
alcan�ados em cada emissiio. Ao nivel do share, ha ja significativas oscila,iies 
que resultam de uma oferta mais sedutora nos outros canais ou de atrasos 
substanciais em rela�ao a hora anunciada para o inicio do programa6

• 

2.2 A crescente importancia dos assuntos sociais 

Em 1996, os telespectadores privilegiam emissiies de jornalismo policial e de 
grande-reportagem. Poder-se-ia afirmar que ha uma viragem do interesse do 

6 Para agarrar um pl.lblico que nao via TV ate tarde, a SIC repetia estes programas nas manhii.s ou nas tardes 
do dia seguinte. 
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pllblico para temas mais sociais, na medida em que os lugares cimeiros nao 
siio ocupados pelos grandes debates politicos, como acontecera em 1993. Ate 
certo ponto, foi isso que aconteceu, mas essa inclinac;ao torna-se mais visfvel 
a partir de Setembro de 1996 e, mesmo assim, niio se trata de uma mudan,a 
radical, ja que a politica continua presente nos plateaux televisivos e com ra
zo.iveis respostas audimftricas. 
No primeiro semestre do ano, Prova Oral (RTPl), Crossfire (SIC) e Grande Pla

no (TV!) privilegiam a polftica e os politicos, registando audiencias que rondam 
(muitas vezes, ultrapassam) a media global do respectivo programa, ou seja, este 
tipo de assunto e perfil de convidados niio t ransferem ptiblico para os canais 
concorrentes. Na temporada de Outono, cada canal exibe outros debates que, 
com excep,iio de Maria Elisa, continuam a dedicar grande aten,ao ao campo 
politico. Esta tendencia e mais acentuada na TV!, sendo tambem af que esse 
tipo de selec,ao e mais eficaz em atrair o interesse dos telespectadores7

• Salien
te-se ainda um programa que nao segue criterios jornalfsticos, mas que adquire
um certo protagonismo gra,as as expressivas audiencias que retine: A Noite da

Ma-Lingua. Os politicos e politica constituem o tema central desta emissao que
encontra a sua singularidade no registo humoristico-sarc3.stico, atraves do qual
os comentadores residentes desenvolvem uma acalorada conversa. Menos cor
rosivo para o poder politico do que nos anos anteriores, este formato atravessa
o ano de 1996 sustentado num inequfvoco interesse do ptiblico.
Se os debates se enchem de polftica, os formatos que se estruturam (apenas
ou em grande parte) atraves da reportagem incidem em problematicas sociais,
registando excelentes performances em rela,ao a media de audiencia do canal,
como ja foi sublinhado. Casas de Policia, Hist6rias da Noite, Enviado Espe
cial e Grande Reportagem tern em comum um jornalismo pr6-activo, pr6ximo
do quotidiano e feito com fontes de informa,ao que privilegiam o cidadao co
mum. Neste perfodo, as estac;6es privadas continuam a apostar em programas
de informac;ao tem.itica, exibidos em hor.irio tardio, incidindo em campos que,
com a excep,ao do futebol, tendiam a ser atirados para as margens da actuali
dade medi.itica: os livros, as quest6es relacionadas com a adolescencia, a eco
nomia, as artes do espect.iculo ... Pela hara tardia em que eram emitidos, esses
programas nao tinham audiencias altas, mas registavam shares expressivos, o
que significava que, depois da meia-noite, havia uma camada consideravel de
ptiblico televisivo que preferia programas de informa,ao aos de entretenimen
to. Essa aproxima,ao das audiencias contribui tambem para que os campos es
truturantes dessas emiss5es adquiram uma certa visibilidade mediatica e uma

7 Sem Reservas apresenta audiencias mais elevadas, quando discutiu "a Direita em Portugal" (4/10): 2,5% de 
audiencia e 8,9o/o de share. Carlos Cruz, embora ten ha registado os indices mais elevados de audiencia quan
do entrevistou D. Isabel Heredia (3/10) e Maria Elisa (7111), tambem alcan�ou hons resultados nas emissOes 
em que os convidados centrais foram politicos. 
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Tambem Grande Reportagem (SIC) presta particular aten,ao a realidades in
ternacionais. No primeiro programa, emite-se um trabalho intitulado "Os Me
ninos de Angola" (16/5), que regista a audiencia mais alta desta serie (14%) e 
um dos shares mais elevados (57,7%). Numeros aproximados destes repetir-se
iam com tem.iticas afins9

• Acrescente-se, por outro lado, que algumas reporta
gens que incidem em t6picos nacionais ultrapassam esses valores, mas isso n3o 
constitui uma tendencia, o que significa que a delimita,ao ou alargamento de 
fronteiras nao condicionam automaticamente a adesa'.o dos telespectadores. 

9 Por exemplo, com "Tortura em Nome de De11s", uma reportagem emitida a 13 de Junho sabre o Togo, onde 
os jovens siio castrados (12,4o/o de audifncia e 63,7% de share); ou com "Yanomami: A Nossa Gente", que 
retratava, a 12 de Setembro, uma tribo da Amaz6nia amea�ada de extermfnio (11,7% de audifncia e 51,8o/o 
de share). 
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3. 1998 - 0 sucesso de uma informa�iio medica pela positiva

Na RTPl, o programa consagrado a grande-reportagem, que a Direc<;iio de 
Joaquim Furtado reabilitara, e o que mine a audiencia media mais alta em 
1998, mas sai de antena quando entram os novos directores de Informa<;iio e 
de Programas. Os formatos que ocupam o segundo e terceiros lugares corres
pondem a programas que ja estiio na grelha ha alguns anos. Em termos gerais, 
em 1998, a informa<;iio semanal niio ajuda a rentabilizar os (baixos) indices 
de audiencia da RTPl. 

Ouadro 31: Oferta e consumo da inlorma�ao semanal de prime time da RTPl em 1998 

Programas de debate, entrevistas e reportagens 

Programas Meses Dia Hora AudiCncia Share 

Maria Elisa Jan. a Dez. 5.' f Irregular :'5/1:%.\ '26ilo/�
Grande Entrevista Abril a Dez. 5.' f 23h00 4,3% 21% 
Enviado Especial Jan. a Abril 4.' f 22h30 i;i'¥;> 2i{3'* 

·- ., • < q

Reportagem Maio a Dez. Varia 23h30 3,3% 23,5% 

Radar Out.-Dez. 6.' f OOhOO 2,5% 14,5% 

Domingo Desportivo J an.aMaio/ Agosto/Dez. Dom. Varia 6% 28,9-k 
Mdquinas Abril a Dez. 6.' f 02h00 1,1% 17,8% 

RotafOes Abril a Dez. 3.' f 02h00 0,5% 20,9o/o 

Fonte: Marktest 

A semelhan<;a dos anos anteriores, Casas de PoUcia continua a ser um fen6-
meno no que diz respeito a capta<;iio de audiencias. 0 mesmo se passa com 
Grande Reportagem, que apresenta valores muito pr6ximos dos ja elevados 
ntimeros que reunira em 1996. A surpresa, ao nivel da audifncia mfdia, si

tua-se num formato novo que a SIC coloca em horario nobre: Ficheiros CU
nicos. Quanto aos talk shows, Fi/hos da Nar;iio vai acumulando sucessivos 
insucessos. 
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Miguel Sousa Tavares e Margarida Marante. Entretanto, Moniz e Sousa Ta
vares haveriam de decidir, por motives diferentes, abandonar as esta<;oes onde 
trabalhavam. Ficaram Maria Elisa e Margarida Marante, que, desde 1996, 
rivalizam no mesmo hor.irio com formatos semelhantes. A primeira insiste em 
desvalorizar a concorrencia que a segunda reconhece que existe. Em 1998, o 
confronto torna-se evidente, porque ha menos programas de informac;ao nos 
canais generalistas e, de entre aqueles que existem, Maria Elisa e Esta Sema

na sobressaem pela longevidade que apresentam, por serem conduzidos por 
jornalistas que reunem um consideravel capital de notoriedade mediatica, por 
alguma originalidade na escolha de temas e por um certo desvio das fontes 
institucionais. 
Perque tambem beneficia da integra,ao num canal com uma audiencia mais 
elevada, em 1998 Esta Semana suplanta quase sempre Maria Elisa, mas am
bos os programas reunem um grande numero de telespectadores quando o 
mote do debate reivindica discursos emotivos coma elemento importante de 
informa,iio e/ou explica,iio10

• Destacando as emissoes em que estes formates 
se sobrep5em, nota-se que, nas primeiras cinco semanas, o nllmero de teles
pectadores e aproximado, com uma vantagem para a SIC que, nos quatro pro
gramas seguintes, capitalizaria mais publico. Sera essa diferen,a tributaria da 
escolha dos temas? E verdade que aquilo de que se fala tern uma certa influen
cia na audiencia que se seduz, mas nao parece ser esse um elemento decisivo. 
Por exemplo, Margarida Marante ultrapassa Maria Elisa quando contrapoe 
"os crimes passionais" a "Expo'98" (5/2), mas a jornalista do canal pllblico 
nao ve repetido esse quadro na noite em que a sua alternativa ao debate da 
SIC sobre "crian,as na ribalta" e a "inlidelidade" (26/2). A partir da decima 
semana, Maria Elisa consegue, durante trfs semanas, liderar as audiencias nas 
noites de 5.a feira com emiss5es onde se discutem os seguintes temas: fobias, fi
lhos de pais separados e tango. Margarida Marante falava aquela hora, suces
sivamente, da crise na ajuda humanitaria, da SIDA e entrevistava o presidente 
do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. Nos programas seguintes, o debate da SIC 
reajustara a sua linha editorial a tematicas que cruzam o publico e o privado. 
Como o "stress" ou o "Viagra". E conquista mais audiencia. 

lO As cinco emissOes de Esta Semana com mais audiCncia foram as que abordaram os seguintes temas: 
Criarn;as na ribalta (26/2) = 16,3%; 
Gerar;ao ecstasy (19/2) = 9,3o/o; 
Sangue contaminado (29/1) = 8,9%; 
Operar;ao Casal Ventoso (12/3) = 8,9%; 
Crimes Passionais (5/2) = 8,7%. 

As cinco emissOes de Maria Elisa com mais audiencia tiveram os seguintes temas: 
Dor (17/9) = 8,1%; 
Repouso dos guerreiros (1/10) = 8,1%; 
Filhos de pais separados (23/4) = 7,8%; 
Vio!Cncia domestica (22/1) = 7,2%; 
Andropausa (12/2) = 7,2%. 
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polemica), integra-lo no horario nobre e escolher um seriio em que a RTPl 
emitia Domingo Desportivo seriam passos a evitar num canal generalista pri
vado. Mas niio e isso que o director-geral da SIC faz. A ele se deve a ideia de 
criar Ficheiros Clinicos, que se estreia duas semanas antes do reaparecimento 
do programa de desporto do canal publico. Na primeira noire de coabita<;iio, a 

emissiio de Claudia Borges tern uma queda de audiencias (na semana anterior 
havia registado uma ligeira subida em rela<;iio a indices que tinham sido ja ele

vados na estreia), mas, na semana seguinte, os valores voltam a subir e, ate ao 
final de Novembro, mantem-se superiores aqueles que Domingo Desportivo 
atinge. Niio ha movimentos de causa-efeito nas curvas ascendentes e descen
dentes de cada um destes programas. 

Grafico 5: Audiencia comparativa de Ficheiros C!fnicos e Domingo Oesportivo 
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Normalmente nao se mexe em programas que se revelam sucessos de audif:n
cia, incluindo aqueles que se inserem no campo da informa<;iio. No entanto, 
no inicio de Abril, o nova director de Informa<;iio da RTP retira da grelha do 
canal generalista publico Enviado Especial, um formato que ressurgira com a 
equipa de Joaquim Furtado, que, em Mar<;o, abandonara a direc<;iio da empre

sa publica em conflito aberto com o respective Conselho de Administra<;iio. 
Defrontando-se no mesmo segmento horario com Casas de Policia, que na 
SIC tambem reunia altas audiencias, este programa de grande-reportagem era 
diversificado nos temas, variado no angulo geografico, cumpria a periodicida
de semanal e niio apresentava oscila<;6es horarias significativas. No tempo em 

que esteve no ar, recolheu indices de audiencia que ultrapassavam a restante 
informa<;iio semanal da RTPl, mas isso niio teria sido suficiente para fazer 
perdurar este formato. Em Maio, e substitufdo por Reportagem, que tern sig
nificativas oscila<;6es na grelha e audiencias inferiores. 
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3.2 A valoriza�io do campo da saude 

Em 1998, os telespectadores andam afastados de uma informa,ao semanal 
centrada na politica nao s6 porque os canais generalistas tendem a exclui
-la <las suas emiss6es, mas tambem porque, quando se insiste nesse campo, 
as audifncias afastam-se. 0 que suscita mais interesse siio os temas sociais, 
particularmente aqueles relacionados com a saude. A semelharn;a dos anos 
anteriores, o jornalismo policial (Casos de Policia na SIC) e aquele que e inte
grado no genero da grande-reportagem (Enviado Especial na RTPl e Grande 
Reportagem na SIC) obtem boa receptividade. 
Num ano em que se contam apenas dois debates em horclrio nocturno, privi
legia-se nesses espa<;os a discussiio de temclticas sociais, sobretudo aquelas que 
prornovem um cruzamento entre o dominio pU.blico e o espa<;o privado. E as 
audiencias legitimam essa op,ao. Como ja sublinhamos, Esta Semana (SIC) 
tern uma audiencia superior a de Maria Elisa (RTP), mas o debate do operador 
publico regista, por vezes, um numero superior de telespectadores, dependendo 
essa ultrapassagem nao s6 do tema, mas tambem daquilo que a concorrencia 
selecciona para o mesmo horario. A partir de 30 de Abril, a RTPl alterna Ma
ria Elisa com Grande Entrevista que segue uma linha editorial vocacionada 
para interlocutores institucionais (sobretudo polfticos) e, nessas noites, Esta 
Semana tambem vai fazendo uma inflexiio para a politica11

• Nesses ser6es, 
ambos os programas perdem um numero significativo de pessoas que voltam 
a recuperar na semana seguinte, quando o tema se recentra em discuss6es a 
volta do quotidiano, principalmente em torno de relacionamentos afectivos. 
Pela elevada audiencia registada em Ficheiros Clinicos, poder-se-a afirmar que 
a saude e o campo privilegiado por quern em 1998 consome a informa,ao 
semanal. Nas 13 emiss6es da primeira serie, o programa de Claudia Borges 
reune indices que ultrapassam quase sempre os 10% de audiencia media. Os 
nllmeros evidenciam um facto curioso: as emiss6es com mais e menos pllbli
co apresentam os mesmos convidados e temas similares: tumores cerebrais e 
problemas urinarios, discutidos em estudio pelos medicos Rodrigo Guedes de 
Carvalho e Manuel Cunha e Sa, respectivamente12

• 

11 Ao chamar para debate a crise na GuinC·Bissau (duas emissiies) e para entrevista os lfderes partidarios do 
PSD, PP e PCP, Ma rgarida Marante obtCm os mais baixos indices de audiencia, ni'io rentabilizando um p\lbli
co que, aquela hara, niio estaria aver Grande Entrevista, j8 que o programa de Judite de Sousa reunia menos 
pessoas do que o debate de Maria Elisa. 
12 Na estreia, Ficheiros Clinicos destaca os aneurismas no cfaebro, convidando para debate o neurocirurgiiio 
Manuel Cunha e Sae o psicanalista Carlos Amaral Dias (9/8): 10,2% de audiencia e 54,3% de share. Este tema 
viria a ser retomado em finais de Outubro (25/10): 9,9% de audi€ncia e 39,1% de share. A incontinencia uri
niiria e o tema do segundo programa (16/8), debatido em estlldio pelo urologista Rodrigo Guedes de Carvalho: 
14,2% de audi€ncia e 58,lo/o de share. Os problemas urin3.rios seriam retomados para falar dos tumores da 
pr6stata e Claudia Borges voltou a chamar o mesmo urologista (1/1): 9,8% de audi€ncia e 39,8% de share. 
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As emiss6es de grande-reportagem da SIC e da RTPl tambem siio espa�os 
congregadores de ptiblico, mas essa tendencia, que ja tinha estado a registar
-se ha alguns anos, niio se estende a Reportagem, que surge em Abril no canal 
pU.blico. Apesar de retomar temas tratados em formatos identicos, este nova 
programa niio soma um ntimero significativo de telespectadores, em grande 
parte devido ao horario tardio para o qua! e remetido (muito depois da meia
-noite). Iniciando-se por volta <las 23h00, Enviado Especial (RTPl) e Grande 
Reportagem (SIC) - que nunca coincidem no tempo - niio tern dificuldade em 
cativar audiCncias, que nao manifestam preferCncia por um assunto em parti
cular. De .imbito nacional ou extravasando as nossas fronteiras, centradas em 
problematicas sociais ou incidindo em campos politicos, as reportagens apre
sentadas tern sempre amplo ptiblico. Naturalmente uma emissao mais tardia 
tera dificuldades acrescidas em atrair um fndice elevado de audiencia, mesmo 
formatos conceituados. Foi o que aconteceu em 1998 com Casas de Policia, 
qne, quando programado para a franja horaria entre as 22h30 e as 23h00, 
reunia uma audiencia superior a 10% e, quando colocado perto da meia-noite, 
descia para valores na ordem de apenas um dfgito. 
Ao nivel do desporto, a informa�iio semanal dos canais generalistas divide
-se entre programas que privilegiam o futebol (na SIC Os Danos da Bola, na 
RTPl Domingo Desportivo e na TV! Linha de Fundo e Galo!) e o automo
bilismo (na RTPl Mdquinas e Rota;;oes e na TV! Quarta a Fundo). Em ter
mos de audiencias, destaca-se Domingo Desportivo, que retlne elementos que 
ajudam a capitalizar telespectadores: integra-se num canal com o exclusivo de 
varios desafios de futebol, e emitido no rescaldo dos jogos de fim-de-semana 
e num segmento horario vocacionado para o grande ptiblico (antes da meia
-noite). No que diz respeito ao share, Os Donas da Bola quase duplica o valor 
reunido pelo formato semelhante do canal ptiblico. As emissoes desportivas da 
TV! tern audiencias residuais, nem mesmo Quarta a Fundo, que acompanha 
o canal desde o seu nascimento (1993), consegue indices que ultrapassem os
(baixos) valores que os formatos do mesmo tipo somam na RTPl.
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4. 2001 - 0 desaparecimento da informa�iio semanal
dos canais privados

Em 2001, e somente no canal generalista publico que se encontram programas 
generalistas de informa,iio semanal, mas essas emiss6es niio ajudam a RTPl a 
capitalizar audiencias. Indo para o ar sempre no mesmo dia, mas oscilando bas
tante em termos de periodicidade e de horario, cada formato niio revela for,a 
suficiente para atrair publico, apesar de ser colocado no segmento que antecede 
a meia-noite. Nos tres meses de emiss6es, 0 Rosto da Notfcia, que integra uma 
entrevista ou um debate, e seguido par um numero reduzido de telespectadores. 
Os formatos que incluem reportagens - coma Grande Informa(iio, Grande Re

p6rter e Hist6rias da Noite - somam mais pontos, embora continuem a apre
sentar percentagens que denunciam um certo afastamento das audiCncias em 

rela,ao a este tipo de programa<;iio. A discussiio em torno do futebol promovida 
em]ogo Fa/ado segue a tendencia global da informa,ao semanal da RTPl. 

Ouadro 34: Oferta e consumo da informa9ao semanal de prime time da RTPl em 2001 

Programas de debate, entrevistas e reportagens 

Proe:ramas Semestre Dia Hora Audiencia Share 

O Rosto da Noticia Abr.-Jun. Dom. 23h 2,9% 11% 
Grande InformayClo Mar.-Jun./Set.-Dez. 5.' f Varia 5,1%_' 14,2% 
Grande Reporter Jan.-Fev./ lul.-Set. 5.' f Varia .3,-5% 11,6% 

Hist6rias da Noite Ano 6.' f Varia 2,9% · 14%
I /oJ!o Fa/ado Ano 2.' f 23h 3,6% 18,7%

Fonte: Marktest 

Nos canais privados, siio os programas desportivos, estruturados pelo debate 
de quest6es ligadas ao universo futebolfstico, que constituem a oferta televisiva 
ao nivel da informa,ao semanal. Colocados em horarios muito tardios - sem
pre depois da meia-noite - Jogo Limpo e A Bola e Nossa tern uma audiencia 
residual e um share niio muito elevado, tendo em conta que muitas emiss5es 
iam para o ar ja de madrugada (entre as duas e tres da manha). 
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5. 2003 - Apostas numa informa�iio que nao reune audiencias

E em programas de periodicidade bastante periclitante que a RTPl capitaliza 
mais audiencia. Apresentando-se em regime de alternancia semanal, Grande 

Entrevista e Grande Reporter sao os formatos que reunem mais telespecta
dores, embora registem uma percentagem reduzida. Com emissoes que sur
gem em antena de forma intermitente, Fora de Jago, o unico programa de 
desporto semanal emitido em canal aberto na franja horaria da noite, soma 
apenas 2,5% de audiencia. Pros e Contras, o debate que aparece regular
mente nas noites de 2.a feira, e seguido por um ntimero n3o muito expressivo 
de portugueses, mas e o programa de informa�ao semanal com o mais alto 
indice de share da RTPl. 

Ouadro 36, Oferta e consumo da informa�ao semanal de prime time da RTP1 em 2001 

Programas de debate, entrevistas e reportagens 

Programas Semestre Dia Hora AudiCncia Share 

Pr6s e Contras Ano 2.' f 22h30 3,4% '1S,if% 
Grande Entrevista Ano Varia Varia ::: , .. ,-,;:;$,%.t.t.:., 14,9% 

Grande Rep6rter Ano Varia Varia · 4,;5.%:i 13,8% 

Fora de loeo Ate Maio 3.' f Varia 2,5% 15,2% 

Fonte: Marktest 

Na grelha da SIC, conta-se apenas um programa de informa�iio semanal, 
Hora Extra 13, que permanece em antena ate Julho, colocado sempre em hora
rio tardio, apresentando uma audiencia baixa e um share nao muito significa
tivo. A estai;;:ao privada ensaia, entretanto, outro genera de programai;ao, mais 
pr6xima do infotainment, centrado em formatos que conferem ii TV o papel 

13 Niio conslderamos os programas que, na grelha de Outono, substituiram Hora Extra, Grande Reportagem 
e Pais Real, que alternam semanalmente no mesmo hodrio, permanecem em antena escassas semanas e de
saparecem antes do ano terminar. 

231 





5.1 A (in)eficacia das linhas editoriais para a informa�iio semanal 

5.1.1 Uma audiencia dividida entre a politica e casos sociais 

Em 1998, siio escassos os programas de informai;iio semanal. 0 publico rami
fica-se nas suas escolhas. Nas entrevistas, da preferencia a politica, nas repor
tagens e nos debates a seleci;iio divide-se entre tematicas sociais e as polfticas. 
Nern sempre Grande Entrevista chama a estudio politicos. Percorrendo os 
convidados de Judite de Sousa em 2003, evidencia-se um grupo bastante hete
rogfneo, mas isso comporta alguns custos de audiencia, principalmente quan

do os interlocutores provem do campo da cultura. 0 escritor Mario Vargas 
Llosa (23/10) regista o pior indice de audiencia do programa (1,5%) e um dos 
shares mais reduzidos (9,6%)14

• De certa forma, os polfticos neutralizam estes 
numeros. A entrevista a Cavaco Silva (6/3) tern os indices de audiencia e de
share mais altos do programa: 10,8% e 24,6%, respectivamente. A excepi;iio
a esta tendencia e a entrevista ao ministro da Presidencia Morais Sarmento
(26/7), que regista 2,5% de audiencia e 7,4% de share (o valor mais baixo
desta serie de Grande Entrevista).
Quanta aos debates, a oferta televisiva de 2003 apresenta Pr6s e Contras na
RTPl e Hora Extra na SIC. 0 primeiro e emitido por volta das 22h30 dos
ser5es de 2.a feira e centra-se, sobretudo, em tem.iticas perspectivadas a partir
do campo politico; o segundo vai para o ar depois da meia-noite de 4.' feira e
explora assuntos mais sociais. Em termos audimftricos, ha uma diferen\'.a ao
nivel do share cuja superioridade pertence a emissiio da SIC que beneficia do
horario tardio em que vai para o ar. Sendo um debate que privilegiava a politi
ca, Pr6s e Contras regista as audiencias mais elevadas quando elege como tema
"a crise desportiva e financeira do Benfica" (28/10: 4,7%) e "o legado de Joiio
Paulo II" (6/10: 4,6%); e alcan,a os mais altos indices de share quando centra
a discussao a volta das seguintes quest6es: "vai ser um ano born ou mau para
Portugal?" (6/1: 21 %) e "existe uma crise de valores na sociedade contempora
nea?" (10/2: 21,9%). Orientado por uma linha editorial mais vocacionada para
questOes sociais, Hora Extra regista as audiencias mais altas, quando discute o
escandalo de pedofilia da Casa Pia (5/2 e 21/5: 5,1 % e 4,3%, respectivamente).
Tambem alcan,a hons resultados com outro tipo de tematica, como "tatuagens
e piercings" (19/2: 4.3%) ou "Jet 7 Portugues" (12/2: 3,9%). A partir de Junho,
os indices de audiencia come,am a baixar, atingindo valores inferiores aqueles
que se registam no infcio do ano. Depois das ffrias, o programa coordenado e
apresentado pela jornalista Concei,ao Lino niio regressa a antena.

14 0 mesmo se passara semanas antes (2/10) com Gilberto Gil, convidado mais no seu estatuto de cantor e nlio 
tanto de ministro da Cultura do Brasil: 2,1% de audifncia e 11,9% de share.
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formatos sao similares (todas reduzidas), embora cada um deles va para o ar 
em dias diferentes. 
Com as audiencias em queda e alvo de polemica, este tipo de programas desa
parece progressivamente dos ecras da SIC. Esc!indalos e Boatos e Bombdstico 
terminam em finais de Mari;o, depois de terem registado nesse mfs os mais 
baixos indices audimetricos. 0 Crime nao Compensa extingue-se depois de 
meio ano em antena. Eu Confesso, niio ultrapassando a barreira de 1% de 
audiencia media, percorre o ano de 2003 num horario sempre bastante tardio 
(perto da 1h00). 
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&. Do {dos);,,.,,.,, das .,,;;,.;., pa la ; ""m ,,,, t,1.,,;,;., 

Se em 1993 os programadores, por um !ado, e as audiencias, por outro, ma
nifestam bastante interesse pela informa<;iio semanal emitida em periodo 
nocturno, em 2003 quern dirige os canais generalistas, principalmente os pri
vados, niio tern em rela<;iio a esse tipo de oferta televisiva qualquer preferencia. 
O canal de servic;o pllblico continua, embora em menor grau, a incluir na sua 
grelha programas de debate e de grande-entrevista, mas os telespectadores niio 
sintonizam esses contelldos, ao contr3rio do que haviam feito num passado 
recente. Nestes dez anos, o gosto do publico alterou-se, mas talvez as maiores 
modifica,oes tenham ocorrido ao nfvel da programa,ao, que, nesse tempo, 
excluiu de forma progressiva a informa<;iio semanal das franjas nocturnas de 
maior audiSncia. 
Em 1993, a informa<;iio semanal era alvo de uma grande aten<;iio por parte 
dos tres canais generalistas que, nesse tempo, tendiam a alterar os hor8rios 
de programas que niio apresentassem as audiencias esperadas. Os directores 
do Canal 1, da SIC e da TV! - uns mais do que outros, e certo - ensaiavam 
permanentemente estratfgias de programac;ao que visavam, acima de tudo, 
rentabilizar audiencias. Isso significa que, no primeiro ano de coabita<;iio dos 
sectores publico e privado de TV, a informai;iio constitufa uma area atraves 
da qnal se pretendia atrair a aten<;iio do publico para determinado segmento 
horario. As tacticas come,avam logo na concep,iio do formato, pensado estra
tegicamente para determinado horario. Essa cumplicidade com as audiencias 
e, consequentemente, com os anunciantes era, por vezes, reconhecida pelos 
pr6prios jornalistas com fun,oes de apresentadores. Se um programa niio re
sultava em termos de aceita<;iio do publico, a opi;iio feita acabava por ser a sua 
exclusiio da grelha. 
Ha v8rios estudos, europeus e norte-americanos, que demonstram que a pro
gramac;ao televisiva, principalmente em horclrio nobre, esta ao servic;o nao da
quilo que e importante para o publico, mas daquilo que faz reverter audiencias 
e, consequentemente, receitas publicit:irias para o canal. Informac;ao incluida. 
Em Inside Prime Time, Todd Gitlin (1983)-para alem de apresentar a televisiio 
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como um agente de controlo, que molda percep<;Oes, estrutura expectativas 
e neutraliza uma ac<;ao real sabre os factos - constata que os programas sao 
valorizados na justa medida do seu potencial de venda aos anunciantes. Estu
dando as grelhas de programa,ao entre as 20h00 e as 23h00, este professor 
de Jornalismo e Sociologia da Columbia University (EUA) reitera aquilo que, 
anos antes, Theodor Adorno havia defendido: os canais de TV uniformizam a 
oferta televisiva tanto ao nivel do conteudo coma da forma, com a finalidade 
de atrair o maior fndice de audifncia que garanta a presen<;a dos anunciantes. 
Cumpre-se, assim, a l6gica do mercado do sistema capitalista. Esta for<;a do 
paradigma econ6mico encontra uma grande rentabilidade na 16gica funcional 
dos canais generalistas posta em pratica em 1993. 
Em 1996, contrariamente a um passado recente, a coloca,ao da informa,iio 
semanal nas grelhas era mais estavel, niio havendo altera,oes frequentes dos 
dias de emissiio. Se em 1993 se transferiam programas para segmentos com 
mais audiencia, em 1996 a tendencia era a de niio fazer ziguezaguear este tipo 
de oferta televisiva. A aposta dos canais numa programa<;iio horizontal em 
hor:irio nobre, nomeadamente nas primeiras horas do serao, tambfm impedia 
esse tipo de movimenta<;6es. Por outro !ado, os formatos tendiam a permane
cer pelo menos uma temporada em antena, havendo programas que atravessa
vam o ano e outros que perduravam para alfm <las fronteiras anuais. Isso nao 
significa que a informa<;ao se tornava imune as press5es das audifncias e, con
sequentemente, de mercado. Pelo contr3rio. Ao valorizarem a altern3ncia ao 
confronto de gfneros televisivos informativos, os canais de TV estavam, com 
isso, a tentar conquistar pllblico que, em determinado serao, nao encontrava 
nos restantes canais uma programa�ao semelhante16

• 

Percorrendo a oferta semanal que a SIC propoe no campo da informa<;iio, dir
-se-ia que nem todas as emissOes tern como fim rentabilizar audifncias. Se as
sim niio fosse, porque a aposta em 1996 num programa sobre livros ou noutro 
sobre jovens? Ate certo ponto, poder-se-a fazer ta! interpreta<;iio. No entanto, 
sublinhe-se que esses programas mais vocacionados para minorias sao, nao 
certamente por acaso, colocados num segmento muito tardio (de madrugada) 
e nem os protestos dos respectivos respons3veis se revelavam suficientes para 
se efectuar um reajustamento horario. A preocupa<;iio com as audiencias da 
informa<;iio existe e reflecte-se, de forma mais visive!, nas estrategias aplicadas 
no ultimo trimestre de 1996 no Jornal da Noite de domingo, que, ao contrario 
<las edi<;Oes da semana, reunia um share mais baixo devido, sobretudo, a uma 

16 Mas ha excepi;Oes e etas correspondem, sobretudo, a uma disputa entre a RTPl e a  SIC. No primeiro semes
tre de 1996, o canal pUblico generalista estreia o talk show Ligas:iies Perigosas no segmento hor3.rio do debate 
Crossfire e, na verdade, conseguiu, de Maio ate Julho, subtrair-lhe um share niio despiciendo. Em Outubro, 
Maria Elisa (RTPl) antecipa-se a estreia de Esta Semana (SIC) e muda-se para o mesmo seriio. Assim, no Ulti
mo trimestre do ano, as duas jornalistas mantem uma concorrencia apertada nos ser6es de 3.a feira que ha-de 
perdurar por alguns anos. Em termos de audifncia, em 1996 o debate da SIC saiu vencedor dessa disputa. 
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programac;iio mais popular da RTPl. A soluc;iio encontrada foi introduzir nes
se noticiario uma rubrica intitulada Referendo para a qua! se solicitava o te
levoto dos espectadores durante a semana. Criava-se, assim, uma expectativa 
que se avolumava ate ao noticiario de domingo. Na estreia (29 de Setembro), 
perguntou-se ao pllblico se era a favor ou contra a pena de morte17 e, com isso,
provocou-se uma acesa polfmica18

• 

A partir de 1998, nota-se nos canais generalistas, principalmente nos privados, 
um progressivo desinvestimento na informa�ao semanal, que vai perdendo 
formatos e aqueles que perduravam viio sendo arrastados para horarios cada 
vez mais tardios. Em 2001, SIC e TV! apenas mantem no primeiro semestre do 
ano os programas de desporto e

1 
mesmo esses desaparecem depois do Veriio.

Esse quadro prolonga-se nos dois anos seguintes. 
Nos primeiros anos do seculo XX!, nao e na informac;iio semanal que os ca
nais generalistas de televisiio procuram capitalizar audiencias. Em 2003, niio 
ha qualquer concorrencia entre formatos similares. Os debates da RTP e da 
SIC (Prose Contras e Hora Extra, respectivamente) siio colocados em horarios 
niio coincidentes. No caso da SIC, o horario tardio em que Hora Extra ia para 
o ar dirigia o programa a um pllblico que via televisao entre a meia-noite e a
uma e meia da madrugada.

17 Houve 101 431 chamadas em que 81,8% responderam positivamente a questiio. Na semana anterior, o Ex

presso publicara uma sondagem com uma pergunta idfntica onde apenas 14% dos portugueses se mostravam 
favoraveis a pena de morte. 
18 Alta Autoridade para a Comunica�iio Social, partidos politicos de esquerda e v3.rias associa�6es tornaram 
pllblicos comunicados que reprovavam o modo como este t6pico foi debatido. A SIC recusou todas as criticas 
e retomou na semana seguinte essa rubrica, embora os temas subsequentes tivessem sido mais consensuais. 
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CAPiTULO 4IA INFORMACAO 
SEMANAL NOS PRIMEIROS DEZ ANOS 
DA TV PRIVADA EM PORTUGAL: 
UM PRISMA DA SOCIEDADE CONTEMPORANEA 





A televisiio como lugar de constrw;iio da realidade que pretende reflectir foi um 
dos nossos pressupostos para o estudo dos programas de informa,ao semanal 
emitidos no horario nobre dos canais generalistas entre 1993 e 2005. Da rela
,ao que integra a oferta televisiva numa 16gica simultaneamente estruturada 
e estruturante no que respeita ao espa,o publico, ressalta uma aproxima,ao a 
programa,ao informativa em termos de "produ,ao mediatica da realidade", 
para retomarmos aqui o titulo de uma interessante obra de Enrique Castello 
Mayo (2004 ), na qua! se destaca a capacidade da TV para promover, de for ma 
muito peculiar, uma muta,ao da geografia situacional da vida em sociedade. 
Toda esta problematica se reveste de particular interesse, quando se ve no pe
queno ecrii uma cena medidtica que redimensiona os espa,os publico e priva
do. Atendendo a ambos os domfnios, as mensagens televisivas, principalmente 
as de natureza informativa, tra,am linhas delimitadoras de uma esfera publica 
que se estende ou comprime ii medida daquilo que a TV mediatiza. 
Estruturada e estruturante relativamente iiquilo que ]he e exterior, a infor
ma,ao televisiva niio e, como vimos, um espelho do real. A mediatiza,ao de 
qualquer facto pressup6e o deslize daquilo que se trata para o interior de um 
quadro que o retira do seu meio natural, instalando-o numa cena mediati
ca por natureza artificial e com forte poder de imposi,ao1

• Na televisiio, ha 
uma mudan,a de escala e um ritmo espedfico, sendo tambem gra,as a isso
que os programas de informa,ao af emitidos tern uma influencia substancial
do/no espa,o publico. Se adoptarmos a diferencia,iio que prop6e Tetu (1993)
entre o "territ6rio,, (o mundo da vida) e o respectivo "mapa" (a correspon
dente representa,ao simb6lica), a constata,iio das transforma,6es que essa
media(tiza),iio implica torna-se evidente. Atribuindo forma e sentido iiqui
lo que emitem, os programas de informa,ao, principalmente aqueles que se

I Os que se integram na corrente do determinismo tecnol6gico niio se cansam de reiterar o aforismo de 
McLuhan de que o "meio ea mensagem", significando com isso que o suporte cecnico do medium determina 
o seu contelldo. 
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( 1. Um espa�o publico televisivo apertado numa reduzida paleta
de topicos 

Colocando-nos diante de uma realidade poliforme, os programas de infor
ma�iio semanal constituem uma referencia importante daquilo a que Lloren� 
Gomis chama "presente social", que e ai apreendido "n3o coma a fugacidade 
de um instante, mas coma um perfodo consistente" (Gomis, 1991: 14). Neste 
contexto, a tematiza,iio - aquilo que as emissoes abordam - adquire uma 
importclncia acrescida. Numa sociedade cada vez mais complexa, a informa
i;ao televisiva dos canais generalistas, ao procurar um denominador comum 
ao maior nllmero de pessoas, coloca ao dispor das audiencias mecanismos 
redutores dessa complexidade. Necessarios a constru�iio de um "mundo co
mum", um couceito-chave em Peter Berger e Thomas Luckman (1999). Se os 
individuos nao tivessem temas comuns de discussao, seria a pr6pria estrutura 
social que periclitava. Em teoria, poder-se-a falar de tudo em televisiio. Tern 
raziio Gerard Imbert, que afirma haver ai um espa,o propicio a "ilusiio do 
pan6ptico" que seria "a sensai;ao de poder abarcar todo o espai;o do saber" 
(s/d: 143-144). Issa s6 e passive! porque no pequeno ecrii cabem (quase) todos 
os espai;os sociais que nos convocam para junta de si de formas diversas. No 
entanto, ao longo destes anos que aqui estudamos, niio se falou de tudo nos 
programas de debate e de grande-entrevista, nem tiio-pouco af foi dado o di
reito a palavra a uma larga e diversificada maioria de pessoas. 

Entre 1993 e 2005, a informa,iio semanal emitida em horario nocturno nos 
canais generalistas passou par ciclos distintos a diferentes nfveis: 

• no desenho da programa,iio informativa;
• nos temas escolhidos, nomeadamente em formatos de grande-entrevista

e de debate.

Como assinalamos ao longo deste livro, as modifica�oes par que passaram esse 
tipo de programas foram tributarias niio apenas de altera,oes intrfnsecas a cada 
canal, mas foram igualmente influenciadas por factores externos as empresas: 
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pela evolu,iio do mercado, pelas preferencias das audiencias, pelas muta,oes 
politicas, pela mudan,a das praticas socioculturais dos portugueses ... Convem, 
porem, reafirmar que e a inst8ncia medi:itica que escolhe os formatos que co
loca no ar e sao os jornalistas que seleccionam os temas e os convidados desta
cados em cada emissiio. E isso que confere a TV um indiscutivel poder para se 
constituir como elemento estruturante do espa<;o pUblico contemporaneo. 

1.1 Uma programa�iio informativa que progride por ciclos tematicos 

Nos anos aqui analisados, os debates/entrevistas generalistas e os formatos des
portivos dominaram a programa�ao informativa semanal nos tres canais tele
visivos em termos de numero de emiss6es, tendo sido na RTPl que registaram 
maior longevidade. Na lase p6s-Big Brother (ap6s Setembro de 2000), a TV! e 
a SIC foram preenchendo o respectivo honirio nobre com entretenimento, desa
lojando progressivamente a informa<;iio semanal dos seus ser6es. Comparando, 
por exemplo, a oferta televisiva de 1993 com a de 2003, ha difereni;as subs
tanciais. Porque o pais mudou? Tambem, mas sobretudo porque as op,oes dos 
directores da RTPl, da SIC e da TV!, condicionadas pelas audiencias, se altera
ram bastante. A par do consumo televisivo, as esta,oes generalistas foram parti
cularmente sensfveis a oferta da concorrfncia, o que fez desencadear, ao nfvel da 
informa,iio semanal, determinados ciclos tematicos (emiss6es de casos de poli
cia, formatos de grande-reportagem, programas desportivos de debate ... ). Nos 
anos que destacamos, foi a SIC que mais inovou nos formatos informativos, mas 
foi a RTPl a mais regular na emissiio desses generos televisivos, os quais, na lase 
dos novos reality shows tipo Big Brother, foram desaparecendo das esta<;6es pri
vadas. A TV! nunca fez dessa programa,ao uma aposta sua: em tempo de crise, 
que se prolongou de 1993 ate 1998, apresentou uma oferta instavel, incapaz de 
se implantar junto dos telespectadores; em tempo de lideran<;a de audiencias 
(posterior a estreia do Big Brother), preferiu construir uma grelha que, depois 
do noticiario das 20h00, se dividia entre reality shows e fic,iio nacional. 
Contribuindo para criar uma certa imagem de notoriedade e de prestigio de 
um canal de TV, a informa,ao semanal, nomeadamente a da SIC, nunca esteve 
desligada de preocupa,oes audimetricas. Nos anos 90, a esta<;iio privada condu
zida, na altura, por Emidio Rangel dividiu esse tipo de oferta televisiva em duas 
partes: a que integrava o segmento 22h00-24h00 e que, por isso, se dirigia ao 
grande publico; e a que era atirada para franjas mais tardias (depois da meia
-noite) e que, consequentemente, se vocacionava para pllblicos sectoriais. Do 
primeiro grupo, constavam debates e formatos de grande-reportagem de nature
za generalista, talk shows, programas relacionados com casos de policia e com o 
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fez depois a jornalista Concei,ao Lino, que o substituiu. A estes programas 
juntavam-se ainda debates de dois jornalistas que, na TV publica, conduziram 
muitas emissoes desse genero: Margarida Marante e Sousa Tavares. 
Embora fossem razoes inerentes a rentabiliza,iio econ6mica aquelas que 
(tambem) orientavam as op,oes feitas na programa,ao informativa, a SIC, 
nos seus primeiros anos de emissao, ao tornar a informac;ao semanal um dos 
eixos do horario nobre, obrigou a RTP e a TV! a prestarem alguma aten
,ao a esse tipo de oferta, mesmo no tempo em que o canal publico era o 
mais visto (1993 e 1994). No entanto, nem todos os projectos editoriais do 
canal de Carnaxide suscitaram movimentos mimeticos. Alguns foram pro
jectos isolados, com uma longevidade curta e com audi€ncias reduzidas, em 

parte explicadas por terem sido colocados em horario tardio. Poder-se-ia in
dagar as razoes subjacentes ao seu aparecimento. Por exemplo, o que levou 
a SIC em 1996 a consagrar as questoes da adolescencia um espa,o de in
forma,ao semanal? A jornalista Laurinda Alves, em varias entrevistas que 
deu para falar do programa que coordenava e apresentava, disse que a ideia 
lhe havia surgido quando assistia em casa a uma das emiss6es do debate da 
SIC Teri;a ii Noite cujo tema em discussiio se relacionava com a juventude. 
Percorrendo as entrevistas dos apresentadores/coordenadores de programas, 
verificamos que a maior parte dos projectos televisivos de informa,iio sema
nal niio resultou de demorados estudos previos. Muitos corresponderam a 
propostas de certas pessoas que se ocupavam nao s6 da apresentac;ao, mas 
tambem da respectiva coordena,ao. Varios deles foram iniciativas pontuais; 
outros permaneceram alguns anos na grelha, provocando formatos-clones nas 
estac;Oes concorrentes. Sobressafram, neste Ultimo grupo, as areas do crime e 

do desporto, pertencendo a SIC a iniciativa de as colocar em horario nobre ou 
de fazer delas espa,os de destaque no interior da respectiva redac,iio. 
Quando o canal de Carnaxide estreou Casas de Policia no ultimo trimestre 
de 1993, ja havia conteudos identicos na RTP2 (Crimes e Desaparecidos), mas 
foi na esta,iio privada que esse tipo de assuntos conquistou particular visibi
lidade, beneficiando do horario (nobre) em que foi colocado e das crescentes 
audiencias que a esta,ao ia conquistando. Face ao interesse do publico por 
materias criminais que envolviam policias e tribunais, a RTPl contrapos, no 
infcio de 1994, A Luz da Lei, que, no ultimo trimestre desse ano, seria substi
tuido por Coisas da Vida. Enquanto Casas de Policia se manteve na grelha da 
SIC ate 1999, um caso impar no que diz respeito a longevidade de um progra
ma, a RTPl foi experimentando outros formatos (Marginalidades, Hist6rias 
da Noite ... ), sem que nenhum deles tenha alcan,ado o sucesso do programa da 
SIC. Quanto ao desporto, a RTP tinha af um avan,o significativo, mas a SIC, 

pessoas. Marcadas j3. elas ficam. As hist6rias vivem independentemente das suas personagens e niio acrescenta 
nada ao caso saber que o assassino se chama A ou B". 
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com Os Danos da Bola (que se dividia entre reportageus criadoras de meta
-acontecimentos e um debate que potenciava a controvfrsia), come�ou a deli
mitar a agenda do universo futebolistico, alcan,ando uma notoriedade ta! que 
levou a RTP a criar um formato semelhante, embora menos polemico: Jago 
Fa/ado surgiu em 1995 na RTP2, apresentando,. ao longo do tempo, varias 
series, ate que, em Agosto de 2000, passou para a RTPl, concorrendo com 
o programa que sucedeu a Os Danos da Bola: Jago Limpo. Neste periodo, a
TV! tambem ensaiou programas identicos, sem que nenhum deles tenha tido
o impacte do formato da SIC, que foi, de longe, o de maiores repercussiies no
mundo do futebol, gra,as a um jornalismo pr6-activo, centrado essencialmen
te naquilo que as fontes pretendiam manter silenciado.
Poder-se-ia dizer que os ciclos tematicos que a informa,iio semanal foi dese
nhando nos ecras de televisao se implantaram gra,as ao interesse que o pu
blico manifestava atraves das audiencias. Houve o tempo dos programas que
incidiam em quest5es econ6micas e de polftica internacional que desaparece
ram do horario nobre a partir de 1996; o tempo dos programas culturais que
vingaram a meio da decada; o tempo dos casos de policia que chegaram ao
limiar do ano 2000; o tempo dos programas de desporto que conseguiram
dobrar o seculo para desaparecer em seguida. Todas essas tematicas consegui
ram audifncias razo:iveis e fomentaram formatos-clone, pelo menos noutra
esta,iio. Ha, no entanto, uma excep,iio. Em Agosto de 1998, a SIC estreou,
em horario nobre, Ficheiros Clinicos, que teve mais duas edi<;Oes, uma em
1999 e a outra em 2002. Tratava-se de um programa, apresentado e coorde
nado pela jornalista Claudia Borges, que destacava casos de doen,as graves
que a medicina portuguesa resolvia com exito. Este foi um dos programas de
informa,iio mais vistos entre 1993 e 2005, mas esse exito e o interesse publico
das emissiies niio foram suficientes para que a RTP ou a TV! apostassem num
formato identico7

• Poder-se-a avan,ar algumas explica,oes: Ficheiros CUnicos

surgiu num tempo em que a TV! havia adoptado uma linha editorial popular,
vocacionada para um jornalismo centrado em casos atravessados pelos tra<;os
do "escandalo" ou da "falha", enquanto a RTP atravessava um perfodo insta
vel, sucedendo na Direc<;iio da empresa respons.iveis que af permaneciam por
um periodo curto de tempo.

7 A RTP adoptaria um formato semelhante em 2005, altura em que estreou Centro de Sailde, coordenado e 
apresentado por Claudia Borges, a mesma jornalista que exercera essas fun,;6es em Ficheiros Clinicos. 
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1.2 Agoras mediaticas monotemaiticas 

Considerando-se que a informa<;iio televisiva ajuda a desenhar o espa<;o publi
co contemporaneo, os temas que esses programas tratam assumem particular 

importclncia. Ao inscreverem determinados assuntos em emiss6es informati
vas de debate ou de grande-entrevista, os jornalistas situam as discuss5es num 
quadro particular de aci;iio, criando agoras mediaticas (teoricamente) abertas 
it discussiio de multiplas quest6es com um conjunto diversificado de interlo
cutores. Percorrendo os assuntos que constituiram o mote para esses gt!neros 
televisivos, nota-se, em certos perfodos, uma tendfncia para discutir determi
nados t6picos. Sera isso explicado pela actualidade que fixa uma dada noticia
bilidade? Tambem, mas convem acrescentar a inlluencia da agenda mediatica 
criada por programas similares de canais concorrentes e por outros media.

Os temas da informa1rao semanal entram, assim, naquilo que Pierre Bourdieu 

designou como "circula<;iio circular da informa<;iio" (1997: 53) que envolve 
todo o sistema mediatico, o que acentua a leitura que fazemos da informa<;iio 
televisiva enquanto produtora da realidade social. 
Entre 1993 e 2005, a informa<;iio semanal dos canais generalistas destacou 
diferentes campos sociais. Nos primeiros anos ap6s o aparecimento do sector 
privado de televisiio - que coincidem com o Governo de Anibal Cavaco Silva 
(PSD) - ha uma valoriza,;iio da politica (na RTPl) e das areas estruturais da 
sociedade (na SIC e na TV!). Entre 1996 e 1998, ja com um Governo de An
tonio Guterres (PS), a prioridade divide-se entre a politica (na SIC e na TV!) 
e os temas ligados it vida pessoal (na RTPl e, depois, tambem na SIC). Ap6s 
Setembro de 2000, ja na era dos novos reality shows, os canais privados esva
ziam-se de programas de informa<;iio semanal, enquanto a esta,;iio publica da 
primazia it politica e its areas estruturais. Em 2003, o unico debate dos canais 
privados divide-se entre as areas estruturais e o desenvolvimento/bem-estar 
pessoais, mas e atirado para horas cada vez mais tardias ate desaparecer da 
grelha da SIC. Consideramos aqui apenas os debates, mas o retrato global das 
emiss6es que se integram nesse gCnero televisivo e representativo da informa
<;iio semanal do periodo compreendido entre 1993 e 2005. 

Em 1993, a politica foi o tema dominance nos debates/entrevistas dos tres 
canais generalistas que consagraram particular aten<;iio a tres 6rgiios de sobe
rania: Presidencia da Republica, Assembleia da Republica e Governo. Lorenzo 
Vilches, ao analisar o processo de "valorizac;ao tematica", j3 havia notado 
que "quanto mais os problemas sao pr6ximos dos poderes institucionais, mais 

existe uma tendencia para constitui-los como valores tematizados" (1989: 35). 
Nesta linha, a politica sera sempre um campo privilegiado. No entanto, o en
foque que se fez dela registou substanciais varia,;oes, mais notadas quando se 
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comparam programas de diferentes canais, o que corrobora o entendimento 
das grelhas em termos de "macrodiscurso", como defende Gonzalez Requena 
(1995). Enquanto a RTPl seguia uma agenda publica politica, em rela,ao ii 
qua] se colocava de forma reactiva, a SIC, acompanhando tambem a actuali
dade noticiosa politica, manifestava em rela\30 a ela um posicionamento mais 
pr6-activo. A TVI ziguezagueava ora pela actualidade politica, ora por temas 
que extravasavam a agenda politica medii:ltica, nao conseguindo atrair para os 
respectivos plateaux nem os protagonistas dos factos, nem aqueles que tinham 
em rela\30 a eles posi\5es crfticas marcantes8

• 

Desde o seu aparecimento, a SIC apostou em ir mais alem do discurso oficial 
<las habituais fontes de informa,ao. Em Dezembro de 1992, dois meses ap6s o 
seu arranque, a esta\3o de Carnaxide fez uma ampla cobertura a Presidencia 
Aberta de Mario Soares sobre a Area Metropolitana de Lisboa, acentuando as 
polemicas desencadeadas nas desloca,oes a zonas socialmente dificeis. Maria 
Joiio Avillez, no livro Soares, o Presidente, afirma que aquela iuiciativa tera 
sido "prevista para coincidir com a abertura de um canal privado que, imedia
tamente, ampliaria - como ampliou - o evento" (apud Serrano, 2002: 153). 
Mario Soares - citado por Estrela Serrano (2002: 154) - nega essa "premedi
ta\3o do aspecto medii:ltico", mas reconhece que a presen\a das c.1maras do 
canal privado "teri:l tido a sua import.1ncia", ate porque, acrescenta, "a pr6pria 
RTP resolveu niio ficar atras e entrar, em materia de liberdade de informa,ao, 
em concorrfncia com a sua rival". Para uma esta\30 que tinha diariamente 
no ar um programa que ia ao encontro das queixas do cidadao comum sabre 
aspectos da vida quotidiana que exigiam a interven,ao de diferentes institui
,oes, o Pra,;a Publica, talvez o acompanhamento <las visitas de Mario Soares a 
zonas degradadas de Lisboa nao tivesse sido propriamente uma novidade, mas 
o trabalho da SIC, e a  reboque dela o da RTP, teve um alcance maior, porque
foi apresentado em horario nobre (nos noticiarios <las 20h00) e mexeu com va
rios sectores da polftica governamental, obrigando o Governo a tomar posi,ao
sabre algumas "cenas medii:lticas" atraves <las quais o Presidente da Reptiblica
procurou demonstrar nao ser possfvel falar do pais como um "oi:lsis", coma
pretendia fazer crer o primeiro-ministro da altura. Esta linha editorial man
ter-se-i:l nos anos seguintes.
Adoptaudo uma agenda niio muito diferente daquela que seguiam os dois
programas de debate do Canal 1 da RTP (De Caras e Marcha do Tempo),

Ter,;a a Noite e Conta Corrente conferiram ii SIC um papel pr6-activo em
rela\30 aos acontecimentos medii:lticos e uma fun\3o promotora de discussao
ptiblica onde se inseriam interlocutores de diferentes campos sociais, embora
ai nunca tivesse havido espa,o para o cidadao comum. Mais do que procurar

8 No Ultimo trimestre de 1993, o debate Artur Albarran contrariou essa tendencia, mas niio vingou muito 
tempo na grelha. 
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explica�iies, esses debates colocavam em cena o conflito, potenciado pela es
trutura dual dos formatos onde sobressaiam dais interlocutores que se digla
diavam frente-a-frente. Essa oposi,iio era ampliada por um posicionamento 
critico do moderador. Essas emiss5es abriram semanalmente espac;os onde 
se discutiam t6picos ligados a areas estruturais da sociedade (saude, econo
mia, justif;a ... ) e a quest5es politicas, particularmente as que envolviam o 
Governo e/ou os principais partidos politicos. Perante a recusa de certos con
vidados em participarem nesses programas, os jornalistas avanc;avam para a 
discussiio com aqueles que se sentiam lesados em determinado dominio. Por 
exemplo: a 4 de Mar,o de 1993, Margarida Marante interpelou Jose Luis 
Judas a falar do Congresso da CGTP e da sua dissidencia do PCP e desafiou 
o Partido Comunista Portugues a ocupar aquilo a que neste formato se cha
mou "convidado-surpresa", mas ninguem do PCP respondeu favoravelmente
ao convite. A jornalista fez o debate apenas com Judas. Na semana seguinte,
o secretario-geral do PCP, Carlos Carvalhas, estava ja no estudio de Canta

Corrente e Margarida Marante relembrava-lhe na abertura que a questiio da
semana anterior niio fora esquecida. Em pouco tempo, os politicos percebe
ram que a sua ausencia dos debates da SIC niio implicava uma mudan,a de
tema, nem rao-pouco a neutralizac;iio do impacte da questiio que figurava na
agenda televisiva. Pelo contrario. Nesta altura, aquela esta�iio privada reunia
ainda audiencias relativamente baixas, mas a sua informac;ao comec;ava a
capitalizar alguma notoriedade, conquistada sobretudo pela antecipa,iio das
discussiies publicas polfticas ou pela problematiza,iio de decisiies tomadas
pelo Governo e/ou Parlamento9

• 

Na TV!, a informa,ao semanal pautava-se por uma atitude reactiva aos acon
tecimentos, evidenciando alguma iniciativa quando se tratava de t6picos que
poderiam por em causa a doutrina cat6lica. Alias, ao nivel dos debates, havia a
preocupac;iio de introduzir interlocutores que focalizassem os temas em an.ili
se no campo religioso. Por exemplo, quando Referenda discutiu a reprodu,iio
medicamente assistida (6/5/1993), a moderadora Gra,a Franco chamou a es
tudio os medicos Agostinho de Almeida Santos e Queir6s e Melo e o professor
de genetica molecular e tambem jesufta Luis Archer.
Conferindo uma certa centralidade aos assuntos politicos, os debates/entre
vistas, particularmente nos canais privados, revelaram inicialmente alguma
abertura a outras tem.iticas. 0 canal pU.blico inclinou-se mais para chamar
aos plateaux de informa,iio semanal t6picos relacionados com a ac,iio do

9 Esta linha editorial que estabelecia com a actualidade noticiosa, nomeadamente a de narureza politica, uma 
ligai;:iio pr6-activa distinguia-se, ao nivel da radio, na TSF, uma estai;::io privada que surgira em Fevereiro de 
1988 e, ao nivel da imprensa, sobretudo no semanario O IndependeiJte, criado em Maio de 1988. Refira-se 
que um dos fundadores da TSF foi Emfdio Rangel, que assumiu a direci;:iio-geral da SIC desde a sua fundai;:llo 
ate Setembro de 2001. Flashback, que a SIC integrou na sua grelha de 1994, era um programa emitido ha ja 
alguns anos na TSF. 
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Governo, da Assembleia da Republica e, em tempo de (pre)campanha para as 
elei<;Oes aut3rquicas, com os municipios das zonas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto. Esta tendencia foi mais acentuada no debate De Caras, conduzido 
pelo director-geral da RTP. Mais afastados da ordem dominante, embora dis
tanciados do cidadiio comum, os debates das esta<;6es privadas construiram 
espa<;os televisivos mais abertos a outros assuntos. A seu modo e em graus 
diferenciados, a RTP, a SIC e a  TV! contribuiram para reconstruir um deter
minado espa<;o publico: mais polftico na TV publica, mais vocacionado para 
outras areas estruturais na TV privada, embora o centro desse espa,;o fosse 
dominado por t6picos e interlocutores politicos que os 6rgiios do poder central 
reproduziam. Quando os temas extravasaram o campo politico, todos os de
bates televisivos evidenciavam uma inclina,;a.o por assuntos mais urbanos ou 
ligados a classes privilegiadas. 
Em 1996, os debates/entrevistas dos canais generalistas desenharam um espa
<;o publico televisivo substancialmente diferente daquele que haviam esbo,ado 
em 1993. Perguntar-se-a, pois, o que mudou. Mudou o Governo, que, no pri
meiro quinquenio dos anos 90, fora presidido pelo social-democrata Anibal 
Cavaco Silva e que, a partir de Outubro de 1995, passou a ser chefiado pelo 
socialista Ant6nio Guterres. Mudou o posicionamento dos canais de televisao 
junto das audiencias: a TV publica perdeu a lideran<;a para a SIC . Mudou a 
oferta televisiva de entretenimento emitida em hor3rio nobre: as novelas bra
sileiras da Rede Globo juntaram-se as sitcoms em portugues e os populares 
formatos da produtora holandesa Endemol que exploravam a vida fntima dos 
convidados. Mudou o panorama medi8tico portugufs: as sucessivas novida
des de finais dos anos 80 e de infcio dos anos 90 - o aparecimento da TSF, 
do semanario O Independente, do jornal Publico, das revistas cor-de-rosa e 
de televisiio ... -, sucedeu uma fase de estabiliza<;iio dos projectos editoriais, 
menos agressiva em rela\ao aos vclrios poderes dominantes, norneadamente 
ao poder politico. Mudou obviamente a sociedade portuguesa. Segundo dados 
do Instituto Nacional de Estatfstica, de 1993 para 1996 passou a haver, par 
exemplo, mais pessoas nas universidades, mais espectadores no cinema, mais 
div6rcios, mais arguidos em processos-crime, mais criminalidade na area da 
Polfcia de Seguran,a Publica (areas urbanas)10• 

Analisando a programa<;iio informativa semanal dos tres canais generalistas 
no primeiro trimestre de 1996, nao se notam modificai;Oes substanciais em re
la,iio ao que havfamos encontrado em 1993. A partir de Maio, altura em que 
a RTP estreou Maria Elisa, houve uma evolu<;iio naquilo que entendfamos por 
debate televisivo, um genero televisivo centrado na publicidade crftica e argu
mentativa, ou seja, num discurso racional de interlocutores que representavam 

10 Estas constata<,Oes siio feitas com base em dados do INE, apontados em Portugal 1960/1995: lndicadores 

Sociais, da autoria de Ant6nio Barreto e Clara Valadas Preto, Ed. Cadernos do Pl.lblico, 1996. 
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os poderes dominantes. No inicio da decada de 90, Noel Nel (1993) havia 
assinalado "a transformac;ao profunda" por que passava este genera, nomea
damente na atitude do moderador que se tornava mais expressivo; na selecc;ao 
de temas intrfnsecos ao espac;o privado; e na composic;ao dos plateaux, onde 
se misturavam as elites sociais com o cidadao comum. Maria Elisa divide-se 
na classifica,ao do seu programa, designando-o par vezes como talk show. 
Sf-lo-ia, se tivessemos em considerac;ao apenas as tem.iticas escolhidas, muito 
pr6ximas da esfera privada e, em certos casos, fntima. Todavia, a jornalista 
discutiu esses t6picos com aqueles que sabre eles tinham uma experiencia pes
soal (testemunhos), um saber (especialistas) e um poder de ac,ao (detentores 
de cargos), criando em rela,ao itquilo que se debatia uma certa distancia. Tudo 
isto aproximava as suas emiss5es do debate enquanto genero televisivo. 
Sendo o debate com mais longevidade na RTP depois do aparecimento da TV 
privada11

, Maria Elisa manteve ao longo dos anos a mesma linha editorial: privi
legiou os temas sociais em rela,ao aos politicos; chamou para debate aquilo que 
permanecia na sombra da actualidade noticiosa; procurou outros angulos para 
assuntos-alvo de bastante noticiabilidade; entrou por temas intrinsecos it esfera 
privada, abordando-os atraves de uma dimensiio publica. Poder-se-ia afirmar 
que Maria Elisa criou uma agenda muito pr6pria atraves da qua! procurou 
analisar dimensoes estruturantes da vida pessoal/social de determinados gru
pos: dos jovens, dos idosos, dos casais divorciados com filhos, dos f6bicos, dos 
diabfticos ... Frequentemente a jornalista surpreendia as audiencias com emis
soes centradas em temas que nos habituaramos a ver como uma pe,a de fecho 
dos noticiclrios, estendendo a tematizai;ao para dominios marginais ao espa(i;o 
ptiblico que a TV desenhava na informa,ao semanal. Por exemplo, "A cosme
tica" (27/6/1996); "A musica pimba" (10/12/1996), "O tango" (7/5/1998), "O 
pensamento dos animais" (18/6/1998), "Os sonhos" (12/11/1998). A presen,a 
de especialistas, nomeadamente de classes com prestigio profissional (acade
micos, medicos, juristas e economistas), contribuia para ampliar a discussao 
muito para la dos casos pessoais. Neste periodo, o alargamento da informa,iio 
para os territ6rios do intimo reflectiu-se, sobretudo, na escolha dos t6picos 
para o debate, ja que a abordagem dos assuntos continuava a pautar-se por cri
terios jornalisticos. Alias, as jornalistas responsaveis pelos debates afirmavam 
reiteradamente as revistas de televisao a sua preocupa<;ao em distinguir as suas 
emiss6es, que qualificavam como informa<;ao, do entretenimento. 
Em 1996, Maria Elisa foi um caso impar ao nivel dos debates: desvalorizou 
as temclticas politicas, passou a margem da agenda noticiosa, incorporou o 
cidadiio comum no plateau, deu amplo destaque aos especialistas. A mudan,a 
ocorreu depois de a jornalista ter conduzido na RTP 2 0 Trio das Quatro, 
um programa onde tambem participavam Lidia Jorge, Gra,a Morais e Maria 

11 Maria Elisa surgiu em Maio de 1996 e manceve·se na grelha da RTPl ateJulho de 2000. 
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Isabel Barreno, que conversavam sobre temas variados, sobretudo de nature
za social e cultural. Confrontada com a singular linha editorial que seguia, 
Maria Elisa afirma ser "muito claro que as pessoas nao estao muito interes
sadas nas politicas partid3rias", e esse desinteresse estender-se-ia tambem a si 
("TV Guia", de 31 de Julho de 1999). Nesse periodo, os debates da SIC (Cros

sfire, primeiro, e Esta Semana, depois) continuaram centrados nas discuss6es 
politicas. Passados dois anos, Esta Semana apresentava ja uma linha editorial 
identica a Maria Elisa. Margarida Marante explica esse ajustamento pelo fac
to de escassearem na classe politica interlocutores com "interesse" (Expresso, 

15 de Novembro de 1997), um argumento que poderia evidenciar a permeabi
lidade da informa�iio televisiva a vitalidade dos restantes campos sociais, mas 
convem juntar a isso a influencia que o debate da RTPl exerceu no formato da 
SIC com o qual concorria nas noires de 5.a feira, o que comprova que nao sao 
apenas os programas do canal com mais audiencia que tern capacidade para 
influenciar a oferta das esta�Oes concorrentes. Nesse tempo, a imprensa de re
ferencia falou insistentemente nessa competi�iio, embora as jornalistas Maria 
Elisa e Margarida Marante nunca tivessem assumido isso12

• 

E assim, progressivamente, a vida quotidiana e as quest6es relacionadas com 
o desenvolvimento e o bem-estar pessoais foram invadindo a informa�iio te
levisiva feita ao ritmo semanal. Varios trabalhos de sociologia sublinham a
mudan�a que se vai operando ao nivel da vida pessoal, hoje concebida como
um projecto aberto, criadora de renovadas exigfncias e permanentes ansieda
des. Confrontados com mtiltiplas experiencias sociais quotidianas, cada um de
nos adopta determinados estilos de vida que, como sublinha Anthony Giddens
(1996: 52), "siio constitutivos da narrativa reflexiva do self", ou seja, de uma
auto-identidade que resulta de uma conquista reflexiva. Outras das razi'ies para
a valoriza�iio de t6picos ligados a vida psiquica e ao bem-estar fisico relaciona
-se com o cepticismo generalizado em rela�iio ao controlo de um sistema social
vasto e, de acordo com Christopher Lasch (2001), com a perda de uma conti
nuidade hist6rica que assegure pontes entre o passado e o futuro. 0 desvio que
no segundo quinquenio dos anos 90 alguns debates televisivos fizeram para o
campo social e, segundo os jornalistas responsclveis por essas mudan<;as, sinto
ma de um cansa,o das politicas partidarias e o sinal de uma altera,iio de prio
ridades sociais e, consequentemente, jornalisticas. V:irias vezes, Maria Elisa
lembrou ser "nas polfticas sociais que se faz verdadeiramente a politica hoje",
dando, a esse prop6sito, um exemplo: "Quando se fala da paixiio ou do erotis
mo, estamos a falar do grau de liberdade da sociedade" (TV Guia, 31 de Julho
de 1999). Numa investiga�iio sobre os debates televisivos em Fran�a, Sebas-

12 A revista do Expresso da edii;iio de 15 de Novembro de 1997 coloca na capa as duas jornalistas, dedicando
-lhes vllrias pllginas. A edii;iio de 12 de Fevereiro de 1998 da revista Visiio faz a mesma opi;iio, pondo as duas 
jornalistas de costas viradas uma para a outra e escrevendo como tftulo "Rivais, n6s?". 

256 



tien Rouquette (2001: 15) sublinha a mesma ideia ao afirmar que "ainda que 
nem tudo seja politico, a grande decisao politica deve muito a microdecis6es 
quotidianas repetidas ao infinito". A jornalista Margarida Marante tambem 
reconhece a entrada nos debates televisivos da "politica vivida atraves das preo
cupa,6es dos cidadaos" nos debates televisivos que promove (TV Guia, 6 de 
Novembro de 1999). A explora<;ao da ideia de que "o pessoal e politico" foi 
um dos vectores de ac\3o dos movimentos estudantil e feminista, nao consti
tuindo, por isso, uma novidade, mas a escolha de t6picos ligados a "politica 
[das decis6es] da vida" e inovadora nos debates televisivos, contribuindo para 
alargar a esfera televisiva, ja que se confere visibilidade a temas acantonados, 
ate entao, a zonas sociais longinquas do debate ptiblico. 
Paralelamente ao surgimento de novas facetas da vida humana na cena media
tica - os h.ibitos sexuais dos portugueses, o poder como afrodisfaco, a dor, a 
infidelidade ... - o espa,o ptiblico vai visitando o privado e o dominio privado 
vai modelando a esfera ptiblica e, nesse duplo movimento, amplia-se o espa<;o 
televisivo muito para la das fronteiras do espa<;o ptiblico politico classico. Se
bastien Roquette (2001: 12) prop6e que, nesse contexto, se fale de "espa<;o so
cial". Seria essa sugestao pertinente, se os plateaux fossem democrclticos, mas 
o acesso 3.s discuss5es, embora mais diversificado, continua restrito, coma
veremos no ponto seguinte. E quanta mais se pretende avanr;ar na an:ilise dos
t6picos destacados mais o cidadiio comum e subtraido <lesses problemas ou
substituido por figuras ptiblicas.
Este crescente interesse da informar;iio semanal pelas quest6es sociais provo
cou, nos finais dos anos 90, uma progressiva queda nos temas e interlocutores
politicos com acesso aos plateaux televisivos, sendo essa tendCncia acompa
nhada por uma selecr;ao que se circunscrevia cada vez mais a quern estava na
hierarquia do poder (as elites). 0 afunilamento dos interlocutores politicos, que
originava um estrangulamento da respectiva esfera ptiblica, foi acompanhado
de uma gradual desvaloriza<;iio da politica coma tema de fundo. Foi exactamen
te nessa conjuntura que o debate Esta Semana, da SIC, protagonizou um dos
acontecimentos mais importantes do ano politico de 1999: o fim da Alternativa
Democratica. Em Mar<;o, poucos dias depois da entrevista do presidente do PP
(Paulo Porras) a Margarida Marante, o presidente do PSD (Marcelo Rebelo de
Sousa), em conferencia de imprensa, acusava o lider do PP de ter tornado ai pti
blicas conversas privadas mantidas entre ambos e, nesse sentido, inviabilizava
a continua<;ao da AD. Este incidente, para alem de evidenciar uma politica cujo
timing era cakulado em fun<;ao do audiovisual, demonstrava que a informa<;iio
semanal - mais analitica, dispondo de mais tempo e com capacidade de inte
grar interlocutores diversos que podem exercer ai uma especie de contradit6rio
- era capaz de se assumir como estruturante da realidade social, um papel que
os noticiarios tinham mais dificuldade em conquistar devido a um alinhamento
onde se comprimiam per;as de escassos minutes.
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presence numa emissiio de Grande lnformar;;iio da RTPl que partiu dos resul
tados desse escrutinio eleitoral para abordar o cenario de crise politica que 
poderia levar a eleic;oes antecipadas. 
Passada uma decada, as mudarn;as silo profundas ao nivel da informac;iio 
semanal que a SIC e a TV! (niio) proporcionaram as respectivas audiencias. 
A RTP, confrontada, por um lado, com uma crise financeira e directiva e, 
par outro, com obrigac;oes de servic;o publico, nunca teve grande margem 
de manobra para seguir as suas congCneres privadas. Por isso, nesse tempo 
manteve uma programa\ao informativa semelhante a dos anos anteriores, 
mas com algumas modificac;6es nos conteudos, voltando a privilegiar a te
matica politica, nomeadamente aquela ligada ao exercicio da governac;ao. 
Significari:l isso uma regressao? Nao e assim que interpretamos, na medida 
em que o debate politico e imprescindfvel para vitalidade da democracia, 
mas julgamos que, nestes anos, o canal de servii;o pllblico careceu sempre 
de um certo equilibria: no inicio dos anos 90 centrou-se na politica e demo
rou algum tempo a perceber que a vida em sociedade e as quest6es ligadas 
ao bem-estar pessoal poderiam estruturar discuss6es televisivas de interesse 
publico; na segunda metade da decada de 90 ignorou a politica, centrando-se 
em t6picos da vida quotidiana e no inicio do seculo XX! voltou a adoptar a 
postura inicial. Talvez seja dificil integrar no mesmo formato t6picos de di
ferentes campos sociais, pois cada programa estar.i mais apto a encenar de
terminados quadros da realidade. Isso implica cuidados acrescidos por parte 
de quern pensa o desenho da programa,ao: ao colocar na grelha formatos 
com uma linha editorial mais vocacionada para a discussao de determinadas 
areas, os directores dos canais de TV saturam o espac;o publico televisivo 
que passa a estruturar-se a volta da mesma tematizar;ao e com interlocutores 
com identico perfil. 

Por aquilo que escrevemos, conclui-se que a informac;:3.o semanal passou por 
ciclos distintos. A politica, as areas estruturais, a vida em sociedade, o desen
volvimento e bem-estar pessoais tiveram, em diferentes momentos, priorida
des distintas. Porque a actualidade noticiosa, a que grande parte dos formatos 
prestava atenc;iio, ia mudando? Sim. Porque os actores de determinado campo 
perdiam interesse? Tambfm 13 . Mas essas flutuar;6es reflectem, acima de tudo, 
o grau de autonomia que a informac;iio semanal tinha. Ao recortar a realidade

13 Em entrevista ao Expresso (15/11/1997), a jor nalista Margarida Marante, que coordenava e apresencava 
na SIC Esta Semana, justificava a sua preferCncia por temas sociais assim: "Como desaparecimento das fron
teiras ideol6gicas mais marcantes [entre os partidos], o debate politico perdeu aresta - logo perdeu emoi;ao 
e a  TV vive muito de emoi;Oes. [Dantes] o figurino dos programas vivia da personalidade poHtica e do seu 
impacto e popularidade e era muito diffcil poder substitul-lo por algufm, mesmo que fosse especialista. E esta 
quebra de qualidade dos quadros empobrece o debate politico, fazendo com que muitas pessoas que poten
cialmente poderiam interessar-se pelos temas abordados entendam que est8o a ser ludibriadas". 
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 0 dominio das elites politicos e profissionais no masculino 

Ao longo dos primeiros anos de coabita,ao dos canais generalistas privados/ 
publico, houve algumas oscila,oes nos perfis dos convidados dos plateaux 

dos programas de informac;ao, notando-se uma evoluc;ao que percorre uma 

especie de circulo que fecha no ponto de partida. No entanto, entre 1993 
e 2005 a informa,ao semanal, nomeadamente os programas de debate e de 

Ouadro 41, Perfil dos convidados dos debates e das entrevistas dos canais generalistas 
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RTP 84 4 17 3 24 8 5 4 2 0 0 4 4 0 1,2 3 0 4 

1993 SIC 35 12 12 13 10 6 4 6 5 0 0 2 4 0 26 3 4 

'J'.VI 38 5 13 2 25 3 9 8 11 1 1 14 - 10 .23 0 0 6 
RTP 36 15 26 7 8 7 25 2 7 2 3 1 33 - 39. 30 10 -

1996 .;src 25• 6 2 6 - 2 2 - 1 - - - 1 - 12 2 - -
TVI, 25 6 3 2 2 1 1 - 2 - - - 9 2 4 - 1 -
RTP 19 28 27 2 15 10 36 3 6 0 2 2 .33 1 35 33 31 1 

1998 $ic. 12 7 13 4 3 2 16 3 5 4 1 - 15 - .t7 3 3 7 

'.f�I - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RTP .w 9 8 2 1 - 2 5 1 - 2 - 1 - 7 2 1 2 

2001 sm - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.TV[ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

).l'Jl� 72. 2.0 17 8 12 7 11 5 6 0 0 1 11 0 16 2 0 0 
2003 SIC 2 7 4 3 9 0 21 0 1 0 3 0 6 0 6 7 0 0 

0

TVI - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total 377 119 144 52 109 46 132 36 47 7 12 24 117 13 207 85 50 25 
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foi a preferida nas grandes-entrevistas e nos debates com dispositivos aptos a 
promover uma especie de presta,ao de contas ou explica,ao da ac,ao governa
tiva (formato mais comum na RTP1 e na TV!) ou a potenciar o conflito entre 
convidados que discutiam temas de diferentes campos sociais (modelo mais 
seguido na SIC). 
No primeiro ano de coabita,ao dos sectores publico e privado de televisiio, os 
interlocutores mais destacados da vida politica nacional preencheram uma par
te substancial dos debates/entrevistas. Na RTP1, os programas de informa,iio 
configuravam, acima de tudo, momentos de legitima,iio do poder instituido. 
Esse poder em cena era potenciado por cenarios amplos e abertos e facilitado 
pela linha editorial do canal publico (iider de audiencias) que, nos debates e 
nas entrevistas, nao procurava a novidade, nem ambicionava a polemica, ape
nas promovia uma reflexao acerca de t6picos que circulavam na esfera pllblica 

politica. Com uma postura mais pr6-activa em rela,iio as fontes oficiais, a SIC 
tambem privilegiou os politicos nos seus programas de informa,iio semanal, 
mas integrou-os em formatos com uma estrutura dual que fomentava emissoes 
polemicas desenvolvidas atraves de trocas musculadas daquilo que se consi
derava o melhor argumento a favor de determinada posi,ao16

• Nern sempre 
contando com figuras politicas cimeiras, mas insistindo em trazer a estlldio 

personalidades politicas conhecidas da opiniiio publica, esses debates e en
trevistas construfam semanalmente uma declarada oposic;:io aos convidados 
centrais <las respectivas emiss5es, criando frequentemente uma noticiabilidade 

em redor dos temas que debatiam. No seu primeiro ano de emissoes, o canal 
Quatro niio prescindiu dos politicos nos seus debates, mas niio !hes cedeu um 
lugar de especial destaque. Em termos de representatividade partidaria, o ca
nal da lgreja chamou a estudio elementos de todos os partidos, com excep,ao 
do PCP, cujos militantes niio foram convidados para qualquer programa de 
informa,ao semanal ate Outubro de 1993. A estreia do Partido Comunista 
nos ecriis desta esta,iio privada fez-se com Lino de Carvalho, que participou 
na estreia de Artur Albarran, um debate com mais de 50 convidados e que, na 
primeira emissiio, escolheu como figura central o secretario-geral do PS, Anto
nio Guterres, criando-se em estudio uma especie de "Debate da Na,ao" feito 
por interlocutores de posi,oes contrarias as do Governo de entiio, presidido 
por Anibal Cavaco Silva. 
Em 1996, a informa,ao semanal fez-se num nova quadro politico (ha um novo 
Governo saido das elei,oes legislativas de Outubro de 1995) e com outros 

16 0 dispositivo dual que Terfa il Noite e Conta Corrente colocavam semanalmente em cena acentuava o 
conflito que os moderadores favoreciam em estU.dio: enquamo o programa de Miguel Sousa Tavares tinha 
frente-a-frente duas mesas onde se sentavam dois convidados com posi\Oes comrarias, ladeados cada um 
deles pelos dois comentadores-residentes, o programa de Margarida Marante reservava a segunda parte para 
um convidado-surpresa que, a partir de outro local do estU.dio, exercia uma especie de contraditOrio relativa
mente 3.quilo que fora dito pelo convidado central. 
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 fez, misturou-os com especialistas e com o cidadao comum18
• Nesse ano, 

Grande Entrevista concedeu mais espa,o il classe politica, nomeadamente a
ministros e presidentes dos partidos. Em 2001, a jornalista Judite de Sousa
coordenou e apresentou um formato mais flexivel, Grande Informarao, onde
cabiam reportagens e entrevistas ou debates, mas os interlocutores continua
ram a apresentar idfntico perfil, com excep�iio dos autarcas, representados
ai pelos presidentes dos municipios de Castelo de Paiva, Oeiras, Oliveira do
Bairro, Santarem e Vendas Novas, todos eles participantes do mesmo progra
ma (9/3) feito a prop6sito de um tema ligado ao tragico (e mediatico) acidente
de Entre-os-Rios ("o estado geral da rede viaria em Portugal"). Ao nivel das
televisoes privadas, os politicos tambem perderam espa,o nos (poucos) deba
tes que resistiam no hor.irio nocturne nos dais Ultimas anos do sfculo XX.
Num quadro em que a politica ja niio era um assunto central dos debates
televisivos e os polfticos deixaram de ser os interlocutores privilegiados, a
selec,ao dos convidados tornava-se mais tributaria da importancia mediatica
e do grau de poder que cada politico congregava.
Em 2003, a discussiio politica esteve ausente da informa,ao semanal dos
canais privados, mas encheu os plateaux dos debates/entrevistas da esta,ao
publica. Quase metade dos convidados de Grande Entrevista foram gover
nantes (primeiro-ministro e ministros), deputados (do PS e do PSD) e autar
cas (de Lisboa e de Felgueiras19), ou seja, Judite de Sousa seleccionou os seus
entrevistados de acordo nao s6 com a actualidade noticiosa, mas tambem ten
do em conta o capital de notoriedade que cada um reunia. Orientado por uma
pergunta-chave que dava o mote a conversa e dividia os convidados em dois
grupos de posi,oes contrarias, Pros e Contras fez recair no campo politico
varios t6picos de discussiio, retirando dai grande parte dos seus convidados,
escolhidos de acordo com a respectiva notoriedade ou com o cargo/fun,oes
governativas que, na altura, exerciam. Se o tema se alargava a um assunto
de sociedade, havia igualmente uma certa inclina,ao para chamar a classe
politica para o palco da conversa. Pode dizer-se que, em termos de represen
tatividade, este e o programa que consegue o maior equilibria de diferentes
for,as partidarias.

18 Por exemplo, a 4 de Junho, o tema em destaque foi a droga ea emissiio abriu com o testemunho do ex
-toxicodependente Jose. Em estlidio, Maria Elisa contou com o ministro-adjunto Jose S6crates, que tinha a 
seu !ado, entre outros, o presidente da Comissiio Estrategica do Combate a Droga, Alexandre Quintanilha, o 
director clfnico do Servir,:o de Prevern;iio e Tratamento da Toxicodependencia, Nuno Miguel, o director da PJ, 
Fernando Negriio e uma miie de dois toxicodependentes presos. Neste contexto, o politico era um convidado 
no meio de outros. 
19 A autarca F3tima Felgueiras, presidente da C.imara Municipal de Felgueiras, foi entrevistada no Brasil, 
para onde se deslocou a fim de evitar comparecer perante o tribunal num processo em que era arguida. 
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certa centralidade politica (Presidente da Republica, Governo, Parlamento, di
rec,oes de partidos com assento parlamentar e a autarquia da capital), funcio
nando as emiss6es coma momentos de legitima,iio do poder instituido, mesmo 
quando os formatos potenciava� o conflito entre os convidados. 0 interesse 
de quern promovia e participava nesses programas era mlltuo. Se numa socie
dade democratica quern detem o poder politico ve nos programas informativos 
o seu principal palco de exposi,iio e, consequentemente, de rentabiliza,iio de
popularidade, quern conduz tais emissoes encontra nesse grupo aquilo a que
Pierre Bourdieu chama "poder simb6lico", que atrai alguma audiencia (vari
avel ao longo do tempo) e a garantia de que as respostas nunca serao monos
silabicas, mas dadas num registo alga empolgado no qua! se misturam raziio
e emo<;.io. Estamos aqui ao nfvel de um "saber-opini.io" cuja verdade nao e
exterior ao sujeito empfrico, mas intrinseca a quern fala e representativa de um
sujeito colectivo, o que acentua (mais) uma selec,iio personalizada orientada
par criterios de notoriedade. Num livro em que fala das entrevistas que conduz
na RTPl, a jornalista Judite de Sousa interroga-se se "os politicos estao refens
dos media" para afirmar o seguinte: "A observar;ao e a experiencia dizem-me
que sim. A necessidade que os politicos tern de aparecer na TV alterou a natu
reza do capital necessario para terem exito na politica" (2002: 16). De facto,
a teatralidade intrinseca a ac,iio politica e presente em qualquer dialogo acen
tua-se a medida que os media, nomeadamente a televis.io, ocupam o centro
da vida politica.
Se a entrada nos plateaux televisivos privilegia aqueles que ja conquistaram in

ter pares alguma importancia politica, a visibilidade mediatica que a televisiio
proporciona revela-se um meio estruturante da identidade publica <lesses acto
res politicos. Se quern fala na TV siio as elites, elas perpetuam-se no poder de
acordo com a capacidade de circula,ao no espa,o publico televisivo. "Quern
niio aparece nos media nao existe para a realidade politica e quern aparece es
poradicamente e com uma imagem disfuncional seri um elemento marginal",
escreve Sanchez Noriega (1997: 244), que reconhece igualmente que "hoje se
ria improvavel que alguns Hderes de epocas pre-mediaticas tivessem existido"
(1997: 254)20

• Concisiio naquilo que se diz e expressividade na forma coma se
diz siio actualmente tra,os exigidos ao discurso de qualquer politico convidado
a participar numa entrevista/debate televisivos, porque tambem interessa fixar
os telespectadores a emissiio. A isto junta-se o capital de notoriedade que cada
um apresenta coma condi�iio mfnima de acesso aos plateaux televisivos po
liticos. Nesta conjuntura, o grupo dos seleccionaveis niio seri muito extenso,

20 Numa investigar;iio que fez sobre os depates politicos promovidos na RTP, Nilza Moutinho (2002: 105-6) 
lembra o debate que ocorreu, a 6 de Novembro de 1975, entre Alvaro Cunha! e Mtirio Soares. No programa 
Responder ao Pais, os dois lideres debateram durante cerca de tres horas e meia, havendo apenas um inter
valo. Cunhal falou lh38m e Soares lh40m. Nos anos 90, nenhum programa televisivo se atreveria a repetir 
o formato dessa emissiio.
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sendo comum a presern;a dos mesmos politicos em diferentes programas ou no 
mesmo para falar de assuntos diversos. 
Em resumo: quern e incapaz de adaptar o seu discurso aos c6digos televisi
vos (construir uma palavra publica mediada) niio pode falar em televisiio; 
quern e desconhecido da opiniao publica esta tambem excluido, a menos que 
protagonize um acontecimento com grande amplitude; quern nao pertence 
a instituic;Oes centrais onde se exerce o poder politico tern tambem poucas 
hip6teses de ser convidado de um programa de informai;iio semanal. Foi isso 
que aconteceu entre 1993 e 2005. Consequentemente, construiu-se, no espa
i;o televisivo, uma enorme espiral de silencio que se foi avolumando ao lon
go dos anos. Lembremos, por exemplo, o snbgrupo dos autarcas que, nesse 
tempo, raramente participou nesses gfneros de programas e, quando isso 
aconteceu, foi em ano de eleic;Oes aut.irquicas ou porque os respectivos muni
cfpios protagonizavam acontecimentos integrados na actualidade noticiosa. 
A excepi;iio foi o presidente da Camara Municipal de Lisboa, que ocupou nm 
lugar de centralidade, integrando-se, pois, no padriio de seleci;iio seguido nos 
canais de TV. 

2.2 A era dos "engenheiros do social" 

Aplicado a televisiio, o contrato/promessa de explicai;iio (Lochard e Soulages, 
1998: 120-132) encontra nas entrevistas e nos debates generos propicios a 
sua concretizai;iio. Pelo tempo mais alargado de que dispoem na grelha; pela 
tematica mais ampla que da o mote a cada emissiio; pela gestiio mais dis
tendida da palavra mediatizada; pela diversidade de interlocutores (no caso 
do debate) e, acima de tudo, par os fins visados serem a problematizai;iio e 
a compreensiio daquilo que e alvo de destaque. Para ta!, e necessario que es
ses espa,;os apresentem premissas contextuais que situem aqueles que ouvem 
naquilo de que se fala, ou seja, que se constituam como momentos de expli
cai;iio. Sera, talvez, util lembrar que o verbo explicar se podera decompor em 
ex + plicare, que quer dizer eliminar as pregas, exibir as partes escondidas. 
Estamos ao nfvel de um discurso racional que exige conhecimentos especi
ficos no iimbito do assunto que se pretende compreender. Isso remete para 
um certo perfil de convidados: os especialistas. Neste trabalho, agrupamo
los nas seguintes profissfies: investigadores, mfdicos, juristas, economistas, 
professores e militates. Subalternizados em programas de grande-entrevista, 
estes interlocutores nem sempre integraram os plateaux dos debates televi
sivos e, quando isso aconteceu, os jornalistas valorizaram dois grupos: os 
acadfmicos e OS mfdicos. 
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Em 1993, a percentagem de especialistas nos programas de informa,ao se
manal dos canais generalistas foi moderada. Referenda (TV!) foi o debate 
que integrou o maior nllmero de convidados com esse perfil e ai os medicos 
tiveram mais visibilidade. Ter(a a Noite (SIC) tambem valorizou os especia
listas, nomeadamente os juristas. Os debates da RTPl preferiram os politicos. 
No primeiro semestre de 1996, os especialistas tiveram uma presen,a residual 
nos tres canais generalistas, mas, a partir de Maio, comei;aram a ganhar uma 
progressiva importancia com Maria Elisa (RTP) e com Esta Semana (SIC). 
Maria Elisa deu particular destaque aos medicos e aos academicos; Margarida 
Marante preferiu os juristas. Passados dois anos, estes dois debates encontra
ram nos medicos os seus principais interlocutores, seguidos pelos acadfmicos 
na RTPl e pelos juristas na SIC. Na era dos novos reality shows (p6s-Big Bro
ther), os programas de informa,ao semanal perderam espa,o nas grelhas noc
turnas e aqueles que resistiram niio privilegiaram os especialistas. Em 2003, 
o canal generalista publico deu prioridade aos politicos e, de quando em vez,
chamou para debate os academicos; na SIC o unico debate em horario noctur
no, Hora Extra, excluiu do seu plateau o discurso politico, destacando o dos
especialistas, nomeadamente o dos medicos. Em tra,os gerais, a presen,a dos
especialistas nos programas informativos passou par substanciais oscilai;Oes,
mas esses interlocutores tiveram prioridade quando integrados numa destas
duas classes: academicos e medicos. Dentro de cada uma delas, houve areas
mais solicitadas do que outras.
Entre 1993 e 2003, os historiadores e os soci6logos foram os investigadores
mais requisitados, entre os acadt!micos, para participarem nos debates dos
canais generalistas. Os jornalistas procuraram-nos para os mais diversos as
suntos. 0 mesmo historiador pode falar de diferentes acontecimentos pas
sados e o mesmo soci6logo pode ser interpelado sobre t6picos distintos da
sociedade actual. Por exemplo, o historiador Fernando Rosas participou no
debate De Caras (RTPl), quando se assinalaram "os 25 anos de tomada de
posse do Governo de Marcello Caetano" (28/9/1993); foi um dos convida
dos de Sem Reservas (TV!) para analisar "o branqueamento do ouro judeu
pelos nazis durante a II Guerra Mundial" (8/11/1996) e integrou o conjunto
de convidados de Maria Elisa quando o tema foi a Monarquia (19/2/1998).
O soci6logo Boaventura Sousa Santos tambem foi solicitado para enquadrar
diferentes assuntos. Por exemplo, Terra a Noite perguntou-lhe se "Portugal
tern aproveitado bem os fundos europeus" (29/6/1993), Maria Elisa confron
tou-o com "a reforma do sistema de Seguran,a Social"21 (19/3/1998) e Pr6s e
Contras quis saber se "existe uma crise de valores na sociedade contempora
nea" (10/2/2003). A analise social que os soci6logos ensaiavam nos plateaux

11 Este convite justlficou-se pelo facto de este soci6logo integrar uma comissao responsavel pela elaborai;ao
de um "Livro Branco". 
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horario nobre, este formato, coordenado e apresentado por Claudia Borges, 
traria a estudio especialidades excluidas dos debates televisivos em horario 
nocturno. Por exemplo, os dentistas e os ortopedistas. No entanto, nesta de
cada, foram os psiquiatras os mais solicitados pelos jornalistas. Porque seriam 
os mais capazes de unir o corpo e a mente. Tambem os psic6logos se revela
ram uma franja profissional valorizada nos debates dos canais generalistas. 
Tai como invadiram o corpo social, os processos psicol6gicos tambem foram 
penetrando nos estiidios televisivos, contribuindo para a emergencia daquilo 
a que Dominique Mehl chama "televisiio relacional" (1992: 116) que, na sua 
perspectiva, arrasta consigo "o primado da camara-espelho". 
Tendo sido o segundo grupo de especialistas com mais representatividade nos 
programas de informa�iio televisiva, os medicos nao foram uma classe televi
sivamente privilegiada. Porque? Porque a TV niio valorizou temas ligados a 
Medicina e os jornalistas, quando discutiam a saiide/doen�a, davam frequen
temente prioridade a outros grupos, nomeadamente aos politicos que desvia
vam a conversa para a politica da saude e ao cidadiio comum que relatava 
casos pessoais. Sublinhe-se igualmente a tendencia para integrar os mesmos 
profissionais no debate de diferentes t6picos, resultando dai uma certa neutra
liza�iio da diversidade que os niimeros testemunham. 

Ouadro 44: Areas medicas presentes nos debates, entrevistas14 

Areas mfdicas 1993 1996 1998 2001 2003 Total 
1'$1�µ\iittit ; .•.. if. ·.· .. ;i , ..• .. ·/{�· .. :·--:'. :·,; ' 5 .·i7C•.· \l\J 1 ilZ 45, 
Cirurgia Geral 5 3 - - 1 9 

Endocrinologia - 2 4 - 2 8 

Pediatria - 2 2 - 2 6 

Cirurgia Pl.istica - 1 1 - 3 5 

Veterin.iria - - 4 1 - 5 

AMI - - 3 - - 3 

Neurocirurgia - 1 1 - 1 3 

Urolog,ia - - 3 - - 3 

Cardiologia - - 1 - 2 3 

Transplantes - - - - 3 3 

Percorrendo os interlocutores que participaram nos debates televisivos, evi
dencia-se a importclncia atribufda ao exercicio profissional, o que, a partida, 
transforma os nao-profissionais (os que ainda/ja niio trabalham) em categorias 
menosprezadas. Este criteria de discrimina�iio dos jornalistas faz com que haja 
uma selec�iio que impoe o primado da economia sobre o social. De entre os 

H As categorias deste quadro niio se alterariam, se ai introduzissemos dados relativos aos talk shows.
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diferentes meios de acesso, para alem de controlados pelos responsaveis dos 
programas, apenas permitiam uma participa<;ao marginal e, nao raras vezes, 
ponco representativa da popula,ao portuguesa. 
Nos primeiros anos de coabita<;iio dos sectores publico e privado de televi
siio, o cidadiio comum nunca teve acesso aos programas de grande-entrevista. 
Numa fase inicial, a sua presen,a tambem foi excluida dos debates televisivos, 
dominados, na altura, pela politica nacional, cuja discussiio se circunscrevia 
aos politicos (em maioria) e aos especialistas (em minoria). Nesse contexto, 
era apenas no talk show que as pessoas an6nimas exerciam o direito it palavra 
(televisiva). Vocacionado para discursos empaticos com as audiencias, este ge
nera televisivo prescinde de uma ratio cognoscendi a favor de uma ratio exis

tendi, retomando aqui uma distin<;iio que Michel Maffesoli usa para enfatizar 
os conhecimentos que resultam da experiencia do vivido (2003: 142-3). Nes
sas emiss5es, niio importa aquilo que os convidados sabem acerca deste ou da
quele tema, pois o que interessa s.io as suas experifncias pessoais, relatadas de 
forma emotiva. Foi para uma compreensao dos processos sociais, construida a 
partir das emo<;6es de sujeitos an6nimos, que se orientaram programas como 
Voce e Excepcional (RTPl) ou Sexo Forte (SIC). Lembrando os trabalhos de 
William James e citando Antonhy Giddens, Barbelet (2001: 247) sublinha a 
possibilidade de "as pessoas se conhecerem a si pr6prias atraves da apreensiio 
emocional das suas necessidades e aspira�Oes", Aceitando esse ponto de vista, 
niio podemos minimizar o papel dos talk shows e, consequentemente, o lugar 
que ai ocupa a palavra emotiva do cidadiio comum, na qual os telespectadores 
podem reflectir-se. Tai como os espa<;os publico e privado fazem permanentes 
aproximai;6es um ao outro, tambfm as fronteiras entre actor e espectador viio 
sendo esbatidas na agora electr6nica atraves deste genera de programa<;iio. 
Com a emergfncia dos assuntos sociais nos debates televisivos, acelera-se o 
recuo da politica em proveito de t6picos de proximidade e de implica,iio do 
cidadiio comum que toma a palavra atraves daquilo que Dominique Mehl 
(1992) caracteriza coma "fala profana", ou seja, um tipo de interven,iio, ate 
af, estranha a esse gfnero televisivo. Aos poucos, essas participai;Oes vao con
quistando mais espa<;o nos programas de informa<;iio semanal dos canais ge
neralistas portugueses, tornando a presen<;a dos politicos nos plateaux menos 
hegem6nica, particularmente na RTPl. 0 formato Maria Elisa - que se es
treou em Maio de 1996 na RTPl e ai se manteve ate 2000 - integrou sempre 
pessoas desconhecidas nas discuss6es que promoveu atraves de testemunhos 
que manifestavam um la<;o existencial com o tema em destaque. A 9 de Maio 
de 1996, "obesidade e dietas" deu o mote a uma emissiio que abriu com o 
depoimento de Raquel Morato que falou das dietas que fazia. Os exemplos 
que o cidadiio comum foi multiplicando pelo palco do debate de Maria Elisa 
desempenharam varias fun,oes. Para alem de estarem ali ao servi<;o da ence
na<;iio de uma certa autenticidade e de transmitirem a ideia de que cada um 
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exper1encia vivida". Em Portugal, os programas de informa<;3.o nao opera
ram essa neutralizai;ao. Significa isto que se menosprezou o cidadao comum? 
De modo algum. Apenas se procuraram outras estrategias de aproximac;iio, a 
principal das quais foi transmitir a ideia de que as discuss6es que ocorriam nos 
plateaux se cruzavam com a vida de todos os dias dos portugueses. Em 2003, 

no primeiro programa de Hora Extra que elegeu como tema "a viuvez" (8/1), 
Conceii;ao Lino, no pivot inicial, preocupou-se em sublinhar que a emissao 
procurava reflectir uma franja substancial da populac;iio: 

A esta hara, em muitas casas portuguesas, hi gente sozinha. Se e o seu caso, esta 
'Hora Extra' e especialmente para si. Entre aqueles que rem que enfrentar a soli
d.io, encontram-se, sobretudo, mulheres e, entre elas, as villvas. No Ultimo 'Cen
sus' realizado em 2001, as estatisticas revelaram que ha quase 560 000 mulheres 
villvas. Mais de meio milhao, que contrasta consideravelmente com o nllmero de 
homens vil.lvos: 122 277. 

Outra estrategia para integrar o cidadiio comum no dispositivo dos debates te

levisivos foi a de reclamar a sua opinjao a distclncia, convertendo o pllblico num 
participante active do jogo comunicativo. Telefonemas atraves dos quais se po
deria interrogar os convidados25

, sondagens realizadas por universidades26
, tele

voto feito em chamadas de valor acrescentado27
, assistencia com direito a voto28 

ou a formular algumas quest0es29
, cartas atraves das quais se davam sugestOes 

25 Na terceira pa rte do debate Maria Elisa, (RTP, 1996-2000), abria-se o programa a participa<;iio do pUblico 
que intervinha atraves de chamadas telef6nicas. Os Donos da Bola (SIC, 1993-1999) tambfm ofereciam essa 
possibilidade. 
26 Referenda (TVI, 1993) apresentava uma sondagem feita pela Universidade Cat61ica a prop6sito do tema 
em debate. Na segunda sfrie de Pr6s e Contras (RTPl) que come<;ou em Outubro de 2003, a possibilidade 
de os telespectadores responderem por telefone a pergunta colocada no infcio da emissao foi substituida por 
uma sondagem feita pela Universidade Cat61ica cujos resultados eram publicados no jornal P1lb/ico, ao lado 
de um trabalho jornalistico que enquadrava o tema em destaque. Esta ausculta<;iio da opiniiio ptiblica, apesar 
de impedir a audiCncia de ter uma participa<;iio efectiva no programa, possibilitava um maior conhecimento 
daquilo que pensavam os portugueses acerca do assunto a tratar, 
27 Terfa fl Noite (SIC, 1993) foi pioneiro na introdu<;iio em Portugal do sistema de participa<;iio dos telespecta
dores atraves da vota<;iio sabre temas em debate. Sousa Tavares lembra que nao se tratava de uma sondagem, 
mas simplesmente de uma vota<;ii.o de quern se pretendia apoiar/contestar os argumentos das partes interve
nientes no programa. Segundo Ant6nio Barreto, era uma "especie de telefonema militante". Pacheco Pereira 
admitia que isso pudesse ter uma certa influCncia quer no debate, quer na opiniii.o ptiblica, considerando que 
"a discussii.o feita dos pr6prios resultados da consulta telef6nica acaba por va!orizar a emissao� (TV 7 Dias, 
n,0 342, Outubro de 1993). 0 programa dava tambem a possibilidade de a assistCncia, constituida pot cetca 
de 30 pessoas seleccionadas por uma agCncia de casting, votar numa das duas posi<;:6es em debate. E11 Con· 
fesso (TVI, 2003) tinha uma vota<;iio pot telefone. 
28 Em Artur Albarran {TVI, 1993), o plateau integrava um painel de 50 pessoas representativo da opiniii.o 
pUblica nacional - cuja seleci;:ii.o cabia a uma empresa especializada em estudos de opiniii.o - que aferia de 
fotma constante e sistemlltica a prestai;:ao do convidado central, do apresentadot e dos testantes intervenien
tes na discussao. 
29 De Caras (RTP1, 1993) <lava a assistCncia a possibilidade de se pronunciar sobre detetminado tema ou
lan<;ar perguntas. Debate da Nafiio (RTPl, 2003) tambem adoptava inicialmente a mesma estrategia. 
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evoluc;iio nas qualidades exigidas aqueles que eram interpelados a participar nos 
debates/entrevistas. Ainda que se possa pensar que, nos ultimas anos, os plate

aux de informa<;iio tenham sido alvo de uma certa renova,iio, quern estuda este 
tipo de programa<;iio diz que as altera,oes niio foram radicais. "O bilhete de 
entrada no espai;o social televisivo e muito selective, mais do que se suspeita", 
afirma Sebastien Rouquette (2001: 124), para quern esta arena colectiva, que 
a televisao tambem e, "nunca foi democratica". 0 investigador frances reco
nhece que, ap6s o aparecimento dos canais privados, "a forma e a estftica dos 
programas mudaram visivelmente, mas o casting permanece insensivelmente o 
mesmo, quando as emiss6es assentam num domfnio considerado primordial: o 
da realidade e niio o ludico" (2001: 125). No Elogio do Grande Publico, Do
minique Wolton (1994) ja tinha sublinhado a impossibilidade de procurar na 
televisiio alguma representatividade do tecido social, quando a finalidade dos 
programas e esclarecer a audiencia sobre determinada realidade. 
A preferencia que os debates e as grandes-entrevistas concederam as elites po
liticas, aos representantes de importantes institui�oes e a interlocutores com 
profissoes de prestigio podera explicar-se atraves de diversos elementos: pelo 
facto de as emissoes destacarem temas que ocupavam o topo da actualidade 
noticiosa e por esta ser em grande parte construida a partir das esferas do 
poder (sobretudo politico); pela preferencia pelos macrotemas que permitiam 
uma escolha mais ampla e, por isso, mais arbitraria de convidados; pela valo
riza<;iio que os jornalistas faziam das elites. Neste tempo, muitos interlocutores 
ocuparam os plateaux de programas de informa<;iio niio s6 pela competencia 
que o seu posicionamento institucional/profissional lhes assegurava, mas so
bretudo pela notoriedade que capitalizavam. Para alem de serem capazes de 
falar acerca do tema em destaque, muitos daqueles a quern se concedeu o direi
to a "palavra televisiva" apresentavam algumas destas caracterfsticas: 

• discurso fluente e expressivo;
• possibilidade de falar em nome de terceiros;
• telegenia/ rentabilidade mediatica;
• notoriedade publica ou, na ausencia dela, capacidade de prender as au-

diencias atraves daquilo que diziam.
Em v.irias entrevistas concedidas a imprensa, os apresentadores de debates, 
entrevistas e talk shows manifestaram reiteradamente aten<;ao as caracterfsti
cas pessoais dos seus convidados que ultrapassavam a respectiva liga<;iio com o 
t6pico em debate. Assinale-se que foram os jornalistas com maior visibilidade 
mediatica aqueles que mais estreitaram os canais de selec<;ifo dos respectivos 
convidados31

• 

31 Eis algumas afirma�Oes que esses profissionais fizeram a este respeito: 
� �[Os convidados] tCm de ser pessoas muito comunicativas, com um discurso niio cornplicado e urna lin
guagem directa. Neste perfil, niio cabem aquelas pessoas que falam rnuito, mas que, quando terrninarn, 
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e com tem.iticas centradas no domfnio do privado, preferiram as mulheres 
em rela,ao its quais pouco se dizia sobre a sua identidade profissional, mas 
de quern se esperavam "est6rias de vida" que reflectissem percursos de outras 
mulheres. Para alem de separarem espa<;o publico da esfera privada, as entre
vistas/debates e os talk shows operaram uma divisao de generos. Assim, os 
homens apareciam habilitados para discutir ideias e as mulheres para falar de 
emo,;6es. Poder-se-i:l ver af um reflexo da estrutura social: os homens domi
nam a esfera publica do poder e as mulheres continuam circunscritas ao domi
nio privado. Ate certo ponto, sim, mas, em alguns casos, os canais de televisao 
tenderam a exacerbar o retrato de uma sociedade gerida no masculino. 

Quadro 46: Percentagem de mulheres presentes 

nos programas de informa9ao generalistas entre 1993 e 200332 

Ano RTP 
Mulheres 

SIC 
Mulheres 

TVI 
Mulheres 

% % % 

Debates 
10,8 

Debates 
6,5 

Debates 
19 

1993 Entrevistas Entrevistas Entrevistas 

Talk shows 24,4 Talk shows . 75 Talk shows 23 

Debates 
20,5 

Debates 
3,1 

Debates 
19,6 

1996 Entrevistas Entrevistas Entrevistas 

Talk shows 52 Talk shows - Talk shows -

Debates 
34 

Debates 
31,1 

Debates

1998 Entrevistas Entrevistas Entrevistas
-

Talk shows - Talk shows - Talk shows -

Debates 
10 

Debates Debates

Entrevistas Entrevistas Entrevistas2001 

Talk shows - Talk shows - Talk shows -

Debates 
18,5 

Debates
33,3 

Debates

Entrevistas Entrevistas Entrevistas2003 

Talk shows - Talk shows 45,8 Talk shows 20,3 

Fonte: Marktest 

Comparando os tres canais generalistas, nao se notam assimetrias acentua
das relativamente ao desequilibrio entre homens e mulheres, embora se re
gistem algumas diferen<;as. No que diz respeito aos debates, foi a RTPl que 
envolveu mais as mulheres nas discuss5es em estlldio, mas isso aconteceu, 
sobretudo, nos programas conduzidos por Maria Elisa. Jose Eduardo Mo
niz, Judite de Sousa e Fatima Campos Ferreira cederam o estudio da esta<;ao 
publica preferencialmente a vozes masculinas. 0 maior equilibrio entre ho
mens e mulheres que se registou nas emiss5es de Maria Elisa poderi:l resultar 

iz A percentagem de mulheres e calculada em fun<;iio do m'imero total de convidados.
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conversa para discursos impessoais, ainda que centrados na esfera do privado. 
Foi o que fez, em 1996, Liga�oes Perigosas (RTP1) que contava, em cada 
emissiio, com um casal (sem liga,ao entre si) desaliado a falar do relaciona
mento homem/mulher. Feito exclusivamente com mulheres, Sexo Forte (SIC) 
n.io exacerbou as emo<;6es das convidadas, nem as circunscreveu a uma esfera 
intima. Semanalmente, a jornalista Paula Moura Pinheiro conversou com as 
suas interlocutoras sobre os percursos singulares por elas protagonizados. Foi 
mais para a privacidade ja colocada em publico que se orientou a conversa com 
mulheres que suscitavam alguma admira,ao ora porque desaliavam estere6ti
pos de genera (uma pescadora, uma arque6loga subaquatica, uma en6loga ... ); 
ora porque cultivavam uma exemplar "etica do cuidado" (medica da AMI, 
fundadora do Telefone da Amizade, miie adoptiva de duas crian,as refugia
das ... ). Na era p6s-Big Brother, os pragramas pretensamente de informa,iio 
que as esta,oes privadas estrearam em 2003 fizeram-se, sobretudo, com o 
cidadiio an6nimo que se dizia alvo de multiplas injusti,as sociais. Foi af que 
as mulheres tiveram mais espa,o. Centrado no espa,o fntimo dos convidados, 
esses programas colocaram em cena pessoas que representavam um papel que 
!hes estava previamente conligurado: o de vftimas, mesmo quando estavam ali
para relatar os crimes que cometeram. Essa visualiza<;.io da "extimidade", ou

seja, "o movimento que leva cada um a exteriorizar uma parte da vida intima,
ffsica e psfquica" (Tisseran, 2002: 52-3), poderia ter sido uma oportunidade
para multiplicar espelhos numa tentativa de se conseguir perceber melhor a
respectiva identidade. Nao foi exactamente isso que se passou. Interessava
aquilo que se dizia e, acima de tudo, o modo (emotivo) como se dizia e niio as
raz6es do que se relatava. Neste nivel, as mulheres apareceram como interlo
cutoras privilegiadas.
Reflectiriio os plateaux destes programas a distribui,ao do poder na sociedade
actual? Na amostra que trabalhamos, niio ha desvios signilicativos. Percorren
do alguns dos textos que incidem na questiio do genera, salienta-se um retrato
algo semelhante com aquele esbo,ado pelos pragramas que integraram o nos
so estudo. Se a exclusiio das mulheres das esferas superiores de poder foi uma
situa,iio que permaneceu nos anos 90, talvez niio seja de admirar que alguns
programas de informa<;.io, ao privilegiarem interlocutores institucionalmente
mais valorizados ou colocados em lugares hier.irquicos superiores, se tenham
feito, sobretudo, com homens. Esse glass ceiling (tecto de vidra) que bloqueia
o acesso das mulheres a lugares de topo esta dentra da TV, mas estara, acima
de tudo, na estrutura social.
Olhando para o Quadro 46, verilica-se uma acentuada discrepancia entre
a presen,a de homens e de mulheres nos programas que af se apresentam.
Talvez niio seja diffcil defender um maior equilibrio, mas convem ter presen
te que uma altera<;.io quantitativa <lesses resultados poder.i n.io correspon
der a uma mudan,a qualitativa. Partilhamos inteiramente a ideia de Gilles
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Lipovetsky para quern "a seleci;ao de elites numa democracia fundamenta-se no 
talento, na competic;:io e na igualdade meritocrcltica e n3o na pertenc;a a uma 
comunidade de genera" (2000: 280). 0 que nos suscita ja algumas reservas e 
a oposi<;iio homem publico/mulher privada que veio a avolumar-se nos pragra
mas de informac;iio semanal dos canais generalistas. Esse bin6mio, remontan
do a uma divis3o arcaica do social, continua enraizado na era p6s-moderna 
onde o desempenho profissional, o poder e o sucesso sao trac;os intrinsecos 
ao masculino enquanto a vida familiar, o fntimo e o relacional sao elementos 
estruturantes do feminino. Privilegiar um homem ou uma mulher para debater 
determinado tema e separar dominios que se cruzam cada vez mais e que seria 
vantajoso discutir com alguma independencia relativamente ao gt!nero. 
Hoje o privado esta cada vez mais em publico e a vida publica e cada vez mais 
Iida com c6digos da esfera privada. Se o publico niio pode estar cativo de pra
fundas racionaliza,oes feitas por elites que conquistaram o poder, o privado 
necessita cada vez mais de respostas colectivas. Nao partilhclmos incondicio

nalmente as teses daqueles que defendem uma "feminiza<;iio do mundo" e a 
necessidade de criar um "pensamento do ventre", ou seja, "um pensamen
to que saiba tomar em considerac;ao as emoc;Oes, os afectos e os sentimentos 
enquanto express6es societais", coma advoga, por exemplo, o soci6logo do 
quotidiano Michel Maffesoli (2001: 181). Todavia, convem ter presente que 
ha actualmente uma mudan,;a dos conceitos "pllblico" e "privado" que impli
ca altera,6es dos papeis de genera. Num discurso (excessivamente) optimis
ta quanto ao lugar da mulher na sociedade do seculo XX!, Victoria Camps 
(1998: 104) defende que esses dois domfnios "niio podem ser diferenciados 
quanta ao gfnero ea import3ncia social". E essa aprendizagem que os progra
mas de televisao tern de incorporar a fim de niio retardar uma evolrn;iio social 
em rela,iio a qua] se sentem sinais varios. Entre 1993 e 2005, a maior parte 
dos programas dos canais televisivos que analisamos ignorou essa tendencia, 
continuando a repraduzir uma ordem dominante onde o espa<;o publico era 
encarado como perten<;a dos homens e a esfera privada reservada as mulhe
res. Seria uma ma op.ao defender a igualdade numerica, na medida em que 
isso daria folego a outras desequilibrios. Segundo Camps (1998: 96), "para 
que nao se coloque em causa a coesao social, nem o interesse comum, ha que 
partir de uma base em que a democracia e um pracesso de comunica<;iio e de 
delibera,;ao onde ninguem tern mais voz ou mais razao do que o outro'\ Inde
pendentemente do genera em que se integre e do programa televisivo em que 
se participe. 
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3. Uma TV enquanto institui�ao comercial

Nao constituiu nosso objectivo indagar as causas subjacentes ao desenho do 
espac;o publico televisivo que os programas de informac;iio semanal dos canais 
generalistas configuraram entre 1993 e 2005. Esse seria um outro trabalho, 
corn diferentes fins e distinta metodologia. No entanto, ao longo do nosso 
estudo, depar.imo-nos com determinados factores que persistentemente mo
delaram a oferta televisiva. Os mais visfveis foram, sem dllvida, os de natureza 
econ6mica, cuja ponderac;iio ajuda a perceber melhor o grau de construc;iio da 
realidade social intrinseco a esse tipo de programac;iio. 
Pierre Bourdieu e urn dos te6ricos que coloca o audiovisual dependente de 
"censuras econ6micas" e seria exactamente essa submissao que permitiria per
ceber a raziio pela qua! a inforrnac;iio, na sua perspectiva, incidiria em factos 

omnibus que interessariam a toda a gente, sem tratar nada de importante 
(1997: 10); e em fast thinking, ou seja, ideias feitas (1997: 25). Tera faltado 
a esse soci6logo francfs trabalhos empiricos que comprovassem a sua tese. 
Na analise que fizernos dos prograrnas de informac;iio televisiva, encontramos 
dados que, de certa forma, fundamentam a existfncia de "forc;as invisfveis" de 
natureza econ6mica que condicionam a acc;ao de programadores e de respon
saveis por deterrninados programas. Da parte dos jornalistas, deparamo-nos 
corn uma rejeic;iio dessa dependencia e no seu trabalho descobrimos situac;oes 
que criaram intersticios nesse dominio, o que consubstancia um entendimento 
do audiovisual rnais pr6xirno da ideia do "estrutural" desenvolvida por An
thony Giddens (1987), ou seja, corno um lugar estruturado pela sociedade e, 
ao mesmo tempo, estruturante em rela<;.io a ela33 . 
O firn do monop6lio do servic;o publico de televisiio abriu o carnpo televisivo a 
empresas privadas que encontraram na programai;ao (no entretenimento, mas 
tarnbem na informac;iio) o rneio de rentabilizar os seus projectos, na rnedida 
em que esses produtos (os prograrnas) erarn vendidos aos anunciantes em troca 

33 Muito antes de n6s, j3. Manuel Pinto (2000) havia feito esse percurso na sua tese de doutoramento, na qua! 
desenvolveu um estudo acerca dos usos que as criarn;:as fazem da televisiio. 
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das audiencias conquistadas. Francisco Pinto Balsemiio enquanto presidente 
do Conselho de Administra,iio da SIC e os varios presidentes que, de 1993 
ate 2005, presidiram a TV! nunca negaram esse objectivo. Na RTP, os suces
sivos responsaveis do operador publico tiveram mais dificuldade em assumir a 
rentabiliza,ao econ6mica enquanto prop6sito do seu trabalho, mas a verdade 
e que a partir de 199534 a incapacidade para neutralizar o crescente defice do 
servi,o publico de televisiio foi um grande obstaculo ao desenvolvimento da 
RTP e niio raras vezes o factor principal das demissiies dos respectivos res
pons.iveis, o que acrescentava a crise financeira uma permanente instabilidade 
interna. Subjacente a reserva (te6rica) que presidentes e directores da RTP 
declaravam em rela,iio ao mercado, talvez tenha estado uma ideia "neo-frank
furtiana", que encarava a rentabiliza<;ao econ6mica da programa<;3.o como um 
obst.iculo a emissOes de interesse pllblico. Reconhecemos esse risco, mas serao 
decerto mais interessantes as propostas daqueles que, integrados na linha da 
Economia Politica dos Media, subtraem o sentido negativo as industrias cul
turais (na qua! a TV se insere), encarando a economia como o ponto a partir 
da qua] se pode pensar os produtos culturais (neste caso, os programas tele
visivos), proporcionados a um ptlblico que, nestes anos, tern passado par uma 
certa renova,iio de gostos e de praticas. 
Acompanhando a evolu,iio dos programas de informa,iio semanal nas tres 
esta,iies generalistas, verificamos que a rentabiliza,iio dos indices de audien
cia constituiu um factor decisivo para a sua continuidade/exclusiio da grelha, 
embora, por vezes, equacionada de forma que pode ser entendida coma alga 
precipitada. Na primeira metade dos anos 90, a programa,iio informativa era 
tida coma um produto rentavel (com substanciais indices de audiencia), sendo, 
par isso, colocada em horario nobre. Poder-se-ia tambem considerar que a 
op,iio pelas franjas de maior audiencia contribuia para acentuar o interesse do 
publico pela informa,ao semanal. Pensamos, porem, que os programadores 
se orientaram mais pela primeira premissa, n.io arriscando experiencias que 

tivessem par base uma diferente oferta susceptivel de desencadear uma reno
vada procura. A persegui,ao e consequente conquista da lideran,a de audien
cias por parte da SIC em finais da primeira metade dos anos 90 consolidou 
a popularidade das novelas brasileiras, das sitcoms e dos concursos testados 
com exito noutros paises, generos que tambem foram adoptados na TVI e na 
RTP135

• Aos poucos, a programa,iio de entretenimento foi ocupando todo o 
hor:lrio nobre, principalmente nos canais privados, atirando a informac;ao se
manal para segmentos cada vez mais tardios e, par isso, alvo de um crescente 

34 Foi nesse ano que a RTP perdeu a lideram;a das audiencias em horllrio nobre. 
35 A SIC e um caso irnpar ao nivel da TV privada europeia: em menos de tres anos conquistou a liderani;a de 
audiencias e, nesse processo, experirnenrou novas conteUdos cujo exito foi empurrando a informa<;iio para 
franjas mais tardias. 
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desinvestimento. Nos primeiros tres anos do seculo XXI, a popularidade dos 
novos reality shows tipo Big Brother e o stibito exito da fic,iio nacional36 pro
vocaram o eclipse da informa,iio semanal do horario nocturno da TVI e da 
SIC, criando-se, assim, um figurino de serao que, depois do noticiario da noi
te, se preenchia com contelldos de entretenimento considerados mais propfcios 

a venda de espa,os publicitarios. Mesmo emiss6es que pareciam vocacionadas 
para retratar casos de vida do cidadiio comum eram desenvolvidas como se de 
um espect3culo somente se tratasse, seguindo um guiao pr6ximo da ficc;ao. 
Foi o caso, por exemplo, de Eu Confesso, na TV!, ou de Bombdstico, na 
SIC. Nos anos 80, Neil Postman havia profetizado em Amusing Ourselves 
to Death isto: num ecra em que tudo e apresentado como entretenimento, os 
telespectadores come,am a niio saber do que estiio a rir e porque pararam de 
pensar (1985: 163). Numa carta aberta ao director-geral da SIC publicada na 
edi,iio do Publico de 1 de Fevereiro de 2001, um ex-subdirector daquele canal, 
o jornalista Jose Alberto Lemos, escrevia isto:

A SIC est:i hoje no ar cerca de 20 horas por dia e apenas duas e que sao de informa
�ao. E porque? Porque a guerra de audiencias a isso a conduziu. Equal ea justifica
�iio para a guerra de audifncias? 0 dinheiro, claro, o dinheiro e nada mais. E isto
e que e paradoxal, porque quando a SIC n.io liderava as audiencias nem ganhava
dinheiro tinha uma grelha com programas dignos e informa�.io abundante, que
foram o maior contributo para mudar o pais.

Se a informa,iio semanal foi perdendo espa,o nos canais generalistas, por 
outro !ado, entre 1993 e 2005 houve um alargamento substancial do horario 
nobre, que, no primeiro quinquenio do seculo XXI, ia para alem da meia-noi
te37, Criava-se, assim, um aparente paradoxo: a medida que o prime time se 
dilatava, havia menos tempo para programas de informa,iio semanal que, a 
partir de 2000, (quase) se circunscreviam ao canal generalista de servi,o pu
blico. Entre 2001 e 2003, a oferta televisiva da SIC e da TV! integrou, depois 
das 20h00, noticiarios com uma dura,iio que ultrapassava os 60 minutos, aos 

quais se sucediam novelas portuguesas, series de produ,iio nacional e as edi
,oes diarias das novelas da vida real. Os presidentes e directores das esta,6es 

i
6 0 sucesso das novefas da vida real e das novelas portuguesas fortaleceu uma indU.stria ja com alguns a nos, 

mas que neste periodo ganhou uma maior dimensi'io, negociando formatos, fazendo adaptai;Oes em sfaie de 
textos e misturando actores conceituados com outros que se lam;avam para este mercado que come\ava a dar 
passos mais s6lidos nestes anos. 
37 Esta dilata\i'iO do hor8rio nobre reflecte, por um !ado, as alterar;Oes dos estilos de vida da sociedade, ajus
tando-se a TV 3.quilo que Eric Mace (2000) chama "o metabolismo sociotemporal dos individuos" (dimensiio 
estruturada); por outro, torna visive! a capacidade que tern a televisii.o para condicionar certos h3.bitos quoti
dianos, programando para horas cada vez mais tardias programas dirigidos ao grande pllbHco, nomeadamen
te novelas e reality shows (dimensiio estruturante). Nesta relar;iio dicot6mica entre a televisiio e a  sociedade, 
o meio televisivo ni'io s6 desenvolve uma programar;iio em harmonia com o tempo social dos individuos como 
tambem contribui para recriar o ritmo di3rio dos te[espectadores.
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privadas, nas vclrias entrevistas concedidas a imprensa, desvalorizavam a ex
clusiio da sua grelha de generos televisivos coma o debate, a grande-entrevista 
ou a grande-reportagem, argumentando que o interesse do publico passara 
a focar-se em contelldos de entretenimento. Neste contexto, a oferta da TV 
privada teria de ser compreendida coma uma resposta aquilo que se pensava 
corresponder a procura, sendo feita atraves de programas de entretenimento 
de periodicidade diaria e com uma dura,;iio cada vez maior a fim de manter 
os telespectadores agarrados a uma emissao o mais tempo possivel. Era essa a 
moeda de troca nos neg6cios com os anunciantes. 

No que diz respeito a escolha dos dias da semana para ai colocar um determina
do programa de informa,;iio, niio se nota uma preferencia por determinado se
rao, apesar de a 3.a feira e a  5.a feira terem sido alturas mais propicias a esse tipo 
de programa,;ao e o sabado o serao evitado. Essas escolhas reflectiam, acima 
de tudo, estrategias de clonagem da oferta televisiva das esta,;5es concorrentes. 
A noite de 2.' feira foi, ate ao aparecimento do debate Prose Contras (RTPl), 
aproveitada para programas de reportagem e, em franjas mais tardias, para 
a informa,;iio tematica de campos desencontrados: economia, desporto, po
litica e artes do espectaculo. Nos primeiros anos do seculo XXI, a esta,;iio 
generalista publica colocou ai o principal e unico debate de informa,;iio. A 3.' 
feira e a 5.' feira constitufram, ate 1999, as noires preferidas pela Direc<;iio de 
Informa,;iio dos canais generalistas para a emissiio dos seus principais pro
gramas. Foi a 3.' feira que, em 1993, alternaram semanalmente na RTPl os 
debates moderados por Maria Elisa e pelo director-geral da empresa publica, 
Jose Eduardo Moniz; na SIC era emitido Ter,a a Noite, conduzido por Miguel 
Sousa Tavares. Foi tambem ai que, em 1996, come,ou a disputa de audiencias 
entre os programas de Maria Elisa (na RTPl) e os de Margarida Marante (na 
SIC). Essa concorrencia entre formatos similares passaria, nos anos seguintes, 
para os seriies de 5.' feira que, ate ai, eram aproveitados pela TV! para a pro
grama<;iio de debates (Referenda, Artur Albarran, Carlos Cruz) e de formatos 
de desporto. Nessa noite, a RTPl integrou, no primeiro quinquenio dos anos 
90, talk shows e, no segundo quinquenio, programas de grande-entrevista ou 
de grande-reportagem; a SIC aproveitou-o preferencialmente para programas 
de media e grande-reportagem. Na segunda metade dos anos 90, as franjas 
mais tardias das noites de 3.' feira foram ocupadas nos tres canais generalis
tas por programas de desporto, aos quais se juntavam emiss5es de literatura 
na SIC e de economia na TV!. A 4.' feira foi um seriio apenas pontualmente 
ocupado com os principais programas de informa,;ao semanal das esta,;5es 
generalistas. Em 1993, a Quatro escolheu-o para a emissiio de Frontal; em 
1996, a RTP colocava ai Prova Oral; e em 2003 era no segmento tardio dessa 
noite que se emitia o unico debate dos canais privados generalistas: Hora Ex

tra, cuja emissao comer;ava sempre hem perto da meia-noite na SIC. 0 serao 
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de 6.' feira foi reservado na SIC para um programa de desporto, Os Donas 

da Bola, que entrava pela madrugada adentro, congregando consideriveis in
dices de andiencia e subtraindo uma substancial fatia de telespectadores aos 
restantes canais. A RTPl nao ocupava essa noite com debates e, se em 1993, 
encontr.imos ai a Entrevista de Maria Elisa, tal deve-se a uma transferencia 

desse programa para uma franja que visava disputar audiencia com o principal 
programa de informa,ao semanal do canal Quatro: Artur Albarran que, face 
a essa inesperada altera<;iio, decidiu mudar para as noites de 5.' feira. 
Se retirarmos o caso do desporto, que ocupava as noites de domingo na esta

<;iio generalista publica, o fim-de-semana quase nunca foi aproveitado para a 
informai;3o semanal. Houve, no entanto, algumas excep<;Oes, nomeadamente 

ao domingo. A mais expressiva ser.i certamente Ficheiros Clfnicos, um pro

grama que a SIC estreou em Agosto de 1998 no horirio uobre de domingo. 
Seria este programa - vocacionado para retratar uma medicina hem sucedida 

no tratamento de doen<;as de cidadaos an6nimos, que surgiu fora das cha
madas grandes epocas televisivas e que foi colocado num seriio estranho a 
este tipo de programa,ao - aquele que reuniria uma das audiencias medias 
mais altas ao nivel da informa<;iio semanal emitida entre 1993 e 2005 nos 
canais generalistas. Globalmente, a RTPl, a SIC e a TV! apresentaram pro
gramas que oscilaram pelos diferentes dias da semana. Esse acerto reflectia 
a preocupa<;ao em encontrar uma franja honiria rentivel do ponto de vista 
da audimetria. 0 canal com maior numero de mudan,as foi a TVI e a se
guir a RTP1, tendo isso ocorrido com mais frequfncia nos primeiros anos 

de coabita<;iio entre os sectores publico e privado de TV, um periodo em que 
se registou maior nllmero de programas de informa<;iio e, acima de tudo, se 
experimentavam sucessivas estrategias de engenharia de programa\3.o num 

quadro concorrencial novo. 

Quadro 47: Reparticiio dos programas de informacao pelos dias da semana 

Dias Programas de Informa�ao 

TostOes e MilhOes, Prolongamento, Hist6rias da Noite, Enviado 

2/ feira Especial, Conversas Secretas, Flashback, 1.° Fila, Linha de Fundo, ]ogo 

Fa/ado, Pr6s e Contras 

Marcha do Tempo, De Caras, Rep6rteres, Ter(a a Noite, Frontal, Prova 

dos Nove, Liga(Oes Perigosas, Maria Elisa, Crossfire, Esta Semana, 

3/ feira Os Donas da Bola, Escrita em Dia, Pontos nos Is, ]ornal de Neg6cios, 

RotarOes, Go/of, Fora de Jogo, Escdndalos e Boatos, 0 Crime Niio 

Compensa 

Sexo Forte, Frontal, 0/hares, Na Maior, Caixa de Perguntas, Prova 

4/ feira Oral, Casas de Policia, ]ornal do Mundo, Enviado Especial, Lanterna 

Mdgica, Ouarta a Fundo, Hora Extra 
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Sexualidades, Voce e Excepcional, Raios e Coriscos, Conta Corrente, 
Casos de Polfcia, Referendo, Quarta a Fundo, Artur Albarran, Maria 

s.a feira Elisa, Verdes Anos, Grande Reportagem, Casos de Polfcia, Carlos Cruz,
Maria Elisa, Grande Entreuista, Esta Semana, Linha de Fundo, Grande 
Informa,ao, Grande Rep6rter, A Bola e Nossa 
Entrevista de Maria Elisa, Olhares, Artur Albarran, Grande Plano, Sem 

6/ feira Reseruas, Radar, Mtiquinas, Donas da Bola, Hist6rias da Noite,Jogo 
Limbo, Bombdstico 

Sabado Entreuista de Maria Elisa 
Conuersa A'{iada, Rep6rteres, Grande Area, Segredos, Conversas 

Domingo Curtas, Caixa de Perguntas, Domingo Desportiuo, Enviado Especial, 
Ficheiros Clfnicos, 0 Rosto da Notfcia 

Vari1lvel 
Internacional SIC, Telemotor, A Noite da Md-Lingua, Reportagem, 
Fi/hos da Na,ao, Grande Entrevista, Grande ReP6rter Eu Confesso 

Relativamente a horarios, os debates e as grandes-entrevistas ocuparam, 
numa primeira fase, o segmento entre as 22h00 e as 24h00, mas rapidamente 
os canais privados foram acumulando ao ser3.o uma oferta de entretenimento 
que atirava a informa,ao semanal para franjas mais tardias. Em 1993, a SIC 
e a TV! colocavam Canta Corrente e Referenda por volta das 22h00/22h30; 
em 1996 Esta Semana e Grande Plano come,avam depois das 23h30. Nessa 
altura, Fernanda Mestrinho, que apresentava Grande Plano (TV!), reconhecia 
que o seu programa "e transmitido um bocadinho tarde" (TV Guia, 23 de 
Mar,o de 1996). Tambem Margarida Marante, quando confrontada com o 
horirio de Esta Semana, dizia que isso constituia "uma divergCncia" com a 
SIC, correspondendo tambem a "um dos reparos mais frequentes dos telespec
tadores" (TV Guia, 18 de Outubro de 1997). Estas queixas nae tinham gran
des ecos nas empresas de televisao. Em 2003, Hora Extra, o unico debate que 
a SIC integrava na sua grelha nocturna, come,aria muitas vezes bem depois 
da meia-noite. Na RTPl, o horario dos programas de informa,ao manteve-se 
mais ou menos estavel, iniciando-se entre as 22h00 e as 23h00. 
Mais do que ir ao encontro do interesse publico, os programas de informa,;ao 
semanal dos canais privados eram colocados no ar conforme as respostas das 
audiencias. E os jornalistas tinham consciencia disso. Aquando da estreia do 
seu programa na SIC dedicado a quest6es econ6micas intitulado Tosti5es e Mi
/hoes, o jornalista Perez Metello afirmava o seguinte: "Sei que receitas directas 
se geram com a introdu,;ao deste produto na grelha da SIC e estou a lutar par 
atingir metas que foram discutidas comigo" (TV Guia, n.0 743 de Maio de 
1993). Referindo-se ao horario tardio a que foi colocado Flashback, um pro
grama da TSF transposto para televisao, o jornalista Carlos Andrade, respon
savel pela modera,;ao das conversas, dizia que isso "resulta[va] da estrategia 
comercial da SIC e das guerras de audiencia entre a SIC e a  RTP" (TV Guia, 
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a RTP num acentuado buraco financeiro que se prolongou ate 2003. Nao foi 
apenas a TV publica que passou por uma crise financeira da qual resultou 
uma crise de legitimidade. Tambfm as esta,;5es privadas atravessaram, em 
diferentes momentos, conjunturas econ6micas dificeis, resultando daf uma 

instabilidade interna que se tornava mais visive! com a demissao daqueles que 
tinham ai fun,5es directivas. Tal op,ao implicava a entrada de novos respon
saveis que traziam (quase) sempre outras ideias para a programa,ao (incluindo 
a informa,ao semanal). Foi assim na TV! desde a sua funda,ao em Fevereiro 
de 1993 ate Setembro de 1998, altura em que Jose Eduardo Moniz assumiu a 
direc,ao-geral do canal. Foi assim na SIC, que, em 2001, perdeu a lideran,a 
<las audiencias para a TV!, provocando, em Agosto desse ano, a demissao de 
Emidio Rangel do cargo de director de Informa,ao e Programa,ao e, no mes 
seguinte, a rescisao de contrato com a esta,;ao onde permanecera durante uma 
decada. Foi assim tambem na RTP desde 1995, altura a partir da qual a TV 
publica deixou de ser o canal mais visto. 
Se tivermos em conta que, por um !ado, a SIC ea TV! sao empresas privadas, 
ou seja, orientadas para o lucro e que, por outro, a RTP seguiu entre 1995 e 
2003 uma programa,ao pr6xima da oferta da TV privada, sera decerto per
tinente perguntar: tendo o trfptico "televisao/audiCncias/anunciantes" sido 
uma equa,;ao estrutural ao nivel da comunica,;ao audiovisual, que margem 
de manobra tera existido em rela,;ao aos calculos feitos? Percorrendo as varias 
entrevistas dos jornalistas que coordenaram e apresentaram programas de in

forma,;ao semanal, encontr3mos reiteradas afirma,;Oes acerca da respectiva 

independencia relativamente a ditadura do share, embora houvesse quern re
conhecesse que esse tipo de constrangimentos condicionava o lugar e a perma
nencia do programa na grelha. Nao sera, porem, ao nivel dos discursos que se 
descobrem os campos de autonomia dos jornalistas, mas naquilo que foi sendo 
feito ao longo do tempo. 
Como ja sublinhamos, a informa,;ao semanal passou por ciclos distintos, quer 
quanto ao tipo de programa\'.iio, quer quanto aos temas mediatizados, no
meadamente nos debates e nas grandes-entrevistas. E certo que a audiencia 
condicionou grande parte <las opi;;6es, mas convem acrescentar que algumas 

inova,;5es surgiram com uma relativa independencia das leis do mercado. 
Quando, em Maio de 1996, Maria Elisa introduziu no principal debate da 
RTP1 ao qua! emprestava o seu nome novas tematicas (t6picos relacionados 
com a vida em sociedade e com o desenvolvimento ou bem-estar pessoais) e 
destacou diferentes interlocutores (especialistas de campos diversos e cidadaos 
an6nimos), niio estava a procurar rivalizar com outro formato concorrente 

do seu. Alias, a experiencia da SIC nesse genero televisivo valorizava, como 
f6rmula de sucesso, assuntos e interlocutores oriundos do campo politico. Niio 
foi essa a op,ao da jornalista da TV publica e, com isso, foi influenciando Esta 

Semana, que surgira na grelha da esta�ao de Carnaxide em Outubro do mesmo 
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ano. Ambos permaneceram no ar ate ao primeiro semestre de 200038 • Poder
-se-ia igualmente apontar o caso de Ficheiros Clinicos, que se estreou na SIC 
em Agosto de 1998 e que, tratando jornalisticamente casos positivos de uma 
medicina centrada em doen�as graves, estabeleceu uma ruptura com o habito 
de mediatizar um sistema de saude sistematicamente representado a beira do 
caos. Nao era para a resposta eficaz de instituic;Oes que, neste perfodo, parecia 
orientar-se o interesse do publico. 0 exemplo de Casos de Policia - que a SIC 
come�ara a emitir em Outubro de 1993 e que se manteve na grelha do canal 
ate finais de 1999 devido, acima de tudo, aos altos indices de audiencia que 
sempre registou - testemunhava a preferencia das audiencias por um jorna
lismo que enfatizava as falhas das organiza�6es sociais ou as situa�6es onde 
a vida <las pessoas era colocada em risco. Neste contexto, Ficheiros Clinicos 

atingiu um sucesso certamente inesperado para quern o colocara na grelha no 
mes mais desaconselhado para o surgimento de novidades televisivas (Agosto) 
e essa (boa) receptividade do publico tera sido decisiva para as duas posterio
res edi�6es do programa coordenado e apresentado pela jornalista Claudia 
Borges. Acrescentamos igualmente o caso de Hora Extra, que a SIC estreou 
em Janeiro de 2002 e que desapareceu da grelha em Junho de 2003. Remetido 
para depois da meia-noite, esse debate - o unico que, naquele perfodo, integra
va a grelha nocturna na TV generalista privada - ter-se-a mantido it margem 
das press6es do audfmetro. Porque o segmento horario permitia essa liberda
de, poder-se-ia acrescentar. Ate certo ponto, sim. Mas da parte da coordena
dora e apresentadora, a jornalista Conceic;ao Lino, notou-se igualmente uma 
preocupac;ao em fazer assentar as discuss6es em assuntos de interesse pllblico, 
independentemente da sedu�ao <las audiencias que, aquela hora, poderiam ser 
atrafdas mais facilmente com outro tipo de discussao. Os telespectadores nun
ca responderam em massa a este formato, porque certamente nao seria possi
vel ao cidadao comum permanecer acordado, nas noites de 4/ feira, ate depois 
da uma hora da madrugada. Apesar dos reduzidos valores audimetricos, Hora 

Extra criou um espa,o publico televisivo complementar da informa,ao diaria, 
suscitando a discussao de t6picos desvalorizados nos notici.irios ("A viuvez", 
por exemplo39), revelando-se, em certos momentos, muito influente. Refira-se, 
por exemplo, o substancial aumento do numero de dadores de medula 6ssea 
ap6s a emissao de 28 de Maio de 2003, que destacou o caso de uma menina de 
10 anos com uma leucemia grave que procurava um dad or compatfvel40 • 

38 Enquanto Maria Elisa desapareceu do ecrii, Esta Se111a11a passou para o canal do Caho SIC Noticias, onde 
se manteve ace ao final do primeiro semestre de 2001. Em Outubro, a coordenadora e apresentadora do pro
grama, Margarida Marante, abandonou a SIC. 
19 Concei�iio Lino dedicou a este tema o seu primeiro programa. Acrescente-se que esta faixa et3ria niio sus
cita interesse dos anunciantes devido ao seu escasso poder de compra. 
•° Concei�ao Lino come�ou assim: "Ines precisa de um dador de medula 6ssea compatlvel. Esta ha cinco me
ses ll espera, mas nos bancos de dadores nllo existe dador compatfvel. Tai como ela, mais crian�as e adultos 
aguardam por uma hip6tese de cura. A leucemia pode atingir qualquer pessoa. Nao ha grupos de risco. Em 10 
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Estes e outros casos que fomos encontrando ao longo do nosso estudo evideu
ciavam uma certa autonomia da informa�ao televisiva em grelhas vocaciona
das para a capitaliza,ao de audiencias. Poderiamos, de imediato, contrapor 
que essa liberdade apenas se tornou possivel na exacta medida em que nao 
contrariava a rentabiliza,ao dos respectivos produtos (programas). E verdade, 
mas, antes de desenvolver esse ponto de vista, gostariamos de assinalar essa 
possibilidade pn\tica de ac,ao que a informa,ao semanal tornou possivel ao 
longo dos anos 90. Com isso, certas emiss6es informativas absorveram outros 
tra,os daquilo que estruturava o social e devolveram as audiencias renovados 
e mais participativos espa,os piiblicos televisivos. Este quadro de ac,ao desa
pareceu dos ecriis privados nos primeiros tres anos do seculo XXL Absorvi
das em produtos de diversiio testados com sucesso noutros paises, a TVI e a 
SIC optaram par construir ser6es televisivos que as transformavam em canais 
tem.iticos de uma ficc;iio que procurava encenar a vida real. As raz5es econ6-
micas serao as causas dessas rn.udanc;as, mas essa conjuntura niio nos obriga a 
aceitar o triunfo cego <las teses de Pierre Bourdieu que havia falado nas "for,as 
invisiveis" de natureza econ6mica que controlam o audiovisual, nem a reco
nhecer imponderadamente a pertinencia <las teorias dos membros da Escola 
de Frankfurt segundo as quais as leis do mercado se sobrep6em as quest6es de 
interesse pllblico. Convfm sermos cautelosos nas conclus5es e acrescentar, por 
exemplo, a descida consider3vel que, nos Ultimas anos, tern sido registada nos 
indices de audiencia media dos canais generalistas, o que implica menos teles
pectadores a ver a RTPl, a SIC e a  TV!. Porque? Talvez porque ha alternativas 
(outros canais no cabo; novas plataformas, como a Internet ... ) e quern delas 
disp6e seja quern mais disponibilidade/apetencia ten\ para ver programas de 
informa,iio semanal, mas tambem porque a oferta televisiva se torna cada 
vez mais uniforme, mais repetitiva e pouco inovadora na explorac;ao de novas 
formas de mediatizar a realidade. 
Poderiamos encarar as grelhas dos canais generalistas privados do primeiro 
quinquenio do seculo XXI coma a expressao de um ciclo propicio ao entrete
nimento, ao qual se sucederia um outro que privilegiaria a informac;ao. 0 pas
sado recente nao permite esse tipo de previs5es. Nao foi por avanc;os e recuos 
que se caracterizou a tendencia desenhada na programa,iio entre 1993 e 2005, 
mas antes por uma linha em continua desenvolvimento, ao longo da qua! a 
informac;ao foi cedendo cada vez mais espac;o ao entretenimento, procuran
do, com isso, reter altos indices de audiencias. Se a estreia do Big Brother em 

milh6es de portugueses, menos de dois mi! contribuiram para dar esperam;:a a mais doentes. Nao ha qua!quer 
risco para os dadores, mas quase ninguem sabe isso. Destacam-se aqui as possibilidades de cura da leucemia 
e testemunhos de doentes e das famflias que reve!am a forma brutal como esta doem;:a muda as suas vidas de 
um dia para outros". Nos dias seguintes, o jornal da Noire da SIC haveria de dar conta do crescente nUmero 
de dadores que responderam ao repto deixado no debate da SIC, apesar de a emissiio ter ido para o ar entre 
as 00h30 e as 02h00.
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Setembro de 2000 na TV! assinalou um novo marco na televisiio generalista 
(privada), os anos 90 ja tinham sido atravessados por epis6dios que aponta
vam uma determinada direc�iio do audiovisual. Em 1997, Miguel Sousa Ta
vares rescindiu o contrato com a SIC e abandonou (por um perfodo curto) o 
jornalismo televisivo. Nessa altura, em entrevista ao Expresso (27 de Julho), 
expondo algumas raz6es da sua decisao, pontuava assertivamente o rumo que 
a oferta televisiva tomava: 

O pUblico nao quer os programas que eu fa�o e eu na'.o quero fazer os programas 
de que o pllblico gosta. ( ... ) [Agora as pessoas] gostam de sentimentos, de emoc;Oes, 
de intimidades e da cl.issica trilogia composta par sexo, violencia e esc3.ndalo. Este 
pafs parece caminhar para uma sociedade de ignorantes na qual o Unico objectivo 
e distrair as pessoas e n3o inform.i-las. A massificac;.io da informac;.io levou a crite
rios de audiencia que predominam em relac;a'.o a tudo o resto. ( ... ) Deve ser o pllbli
co a procurar a informac;.io e n.io a informac;iio a procurar o pU.blico. A funr;3.o dos 
jornalistas niio e distrair o pU.blico. 0 nosso trabalho e fazer um servir;o baseado 
no interesse pU.blico e niio no interesse do pllblico. Se a ideia subjacente a informa
r;iio fosse distrair as audiencias, terfamos muita gente melhor do que os jornalistas 
para o fazer ( ... ). Uma condir;.io fundamental para o sucesso do jornalismo e que 
o pllblico queira estar informado. Niio ha cultura da informar;.io; ha um proble
ma grave de demiss.io colectiva da sociedade que caminha para a ignorancia. ( ... )
Estou convencido de que se a RTP fizesse uma TV de qualidade, as privadas, por
arrasto, tambem Ia chegariam fatalmente. Porque a audiencia tambem se educa.

Estas afirma�5es - pertinentes, sem dl.J.vida - poderao suscitar varias quest5es: 
sera que o ptiblico niio gosta de programas informativos ou os modelos de in
forma�ao televisiva estao esgotados? Serao as emoi;:5es avessas ao jornalismo 
ou necessitarao af de um enquadramento particular? Nao tera a informa�ao 

dos canais generalistas ptiblicos e privados - mas todos de concessiio ptiblica 
- a obriga,iio de procurar o interesse do ptiblico? Estas questiies niio retiram
a oportunidade das declara,oes do jornalista Sousa Tavares cuja saida da SIC
coincidiu com o decrescimo progressivo do nllmero de programas de informa�ao
semanal e, sobretudo, com a respectiva regularidade. Comparando os quadros
da programa�iio informativa dos canais generalistas dos anos que selecciona
mos para analise, verificamos uma ligeira descida do ntimero de programas
entre 1996 e 1998, que se tornou acentuada em 2001. Apresentando o maior
ntimero de emissiies de informa�iio semanal, a RTPl clonou, em determinados
momentos, as op,oes feitas na TV privada. Foi o caso dos debates. Se Esta
Semana desapareceu em finais do primeiro semestre de 2001 da SIC passando
para a SIC Noticias, onde se prolongou ate ao ano seguinte, Maria Elisa ja niio
reapareceu na RTPl depois das ferias do Veriio de 2001. A jornalista, que, du
rante varios anos, havia conduzido os principais debates da TV ptiblica, surgia,
a 18/9/2000, na apresenta,iio do concurso Quem Quer Ser Miliondrio?.
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Se no periodo aqui aualisado a programa,iio informativa foi pensada em fun
,ao de criterios de rentabilidade <las audiencias e condicionada pela procura de 
estabilidade interna (sobretudo linanceira) das empresas de televisiio (publica 
e privada), essas preocupa,oes pertenceram, sobretudo, aqueles que tinham 
sobre isso uma responsabilidade directa, ou seja, aos programadores a quern 
competia escolher formatos, delinir linhas editoriais, designar equipas de pro
du�ao e apresenta�ao e indicar segmentos hor.irios, hem como aos administra
dores responsaveis pelo or,amento de cada area de programa,ao. A este nfvel, 
fazia-se o mais importante, poder-se-ia acrescentar. Todavia, os jornalistas 
dispuseram de um determinado espa,o de autonomia que !hes garantia uma 
(relativa) distancia das press6es do mercado, como, alias, ja foi assinalado. 
A escolha dos temas e dos interlocutores para as respectivas discuss6es foi 
sempre uma oportunidade para aqueles que produziam e apresentavam uma 
emissao exercerem um certo poder sobre o desenho social da realidade. Um 
poder que nao era de somenos. Esses interstfcios por meio dos quais os jor
nalistas mapeavam o espa,o publico contemporaneo foram-se estreitando a 
medida que o numero de programas de informa,ao se reduzia. Conclui-se, 
assim, que a televisao, sendo um sistema de comunica�iio com um alto grau 
de autonomia editorial, tern fortes dependencias financeiras que condicionam 
todos programas, incluindo a informa,iio. 0 actual neg6cio do audiovisual 
faz com que a TV conceda, a maior parte das vezes, prioridade a pressao do 
mercado e aos aspectos econ6micos em detrimento das dimens6es sociais e 
culturais de certas quest5es, valorizando mais programas de entretenimento 
que garantam audiencias elevadas. 
E curioso o facto de a lei impor as esta,oes publicas e privadas algumas obri
ga,oes ao nfvel dos programas, mas ser omissa quanto a composi,ao da gre
lha. Nessa tarefa de engenharia, que e a dos programadores, os responsaveis 
pela oferta televisiva tern uma ampla margem de manobra legal. 0 que nem 
sempre tern tido efeitos positives, j3 que, nestes Ultimas anos, a oferta televisi
va dos canais generalistas evoluiu para uma homogeneiza,ao dos conteudos. 
Nao somos apologistas de uma excessiva interveni;ao estatal no audiovisual41

, 

mas seria pertinente haver regulamentai;ao que impedisse a oferta televisiva 
dos canais generalistas de se limitar quase exclusivamente ao entretenimento 
(progressivamente mais bo,al). Neste quadro, exigir-se-ia do Estado ou de 
qualquer organismo de regulamenta,iio dos media uma interven,ao nesse 
domfnio para evitar desequilibrios que o normal funcionamento das l6gicas 
mercantis acaba por instalar, sem com isso criar uma visao catastr6fica de 

41 Nao subscrevemos, por exemplo, as teses de Karl Popper, segundo o qua] o Estado deveria colocar limites 
aos media, nomeadamente a televisiio, um meio que, nas suas palavras, "tern um poder colossal como se 
substitufsse a voz de Deus" {1995: 30). Uma das suas propostas seria dotar quern trabalhasse num canal de 
TV de uma "liceni;a" que "poderia ser-lhe retirada definitivamente se alguma vez agisse em contradii;iio com 
determinados princfpios" (1995: 25-26). 
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uma sociedade em cuja base se situa o capital. Em Junho de 2006, a Entidade 
Reguladora da Comunicac;iio Social tornou publica uma deliberac;ao promo
vida na sequencia da "renovac;iio das licenc;as para o exercfcio da actividade 
televisiva dos operadores SIC e TV!", na qua! estipulava algumas obrigac;iies 
para os canais privados. Por exemplo: 

• emitir um mfnimo de tres blocos noticiosos diclrios;
• emitir programas de informac;iio dos subgeneros debate e entrevista, au

t6nomos em relac;iio aos blocos noticiosos diarios, com periodicidade niio
inferior a semanal;

• emitir diariamente programas dirigidos ao publico infantil/juvenil nope
riodo da manhii e da tarde42

; 

• diversificar os generos da programai;iio emitida no chamado "horclrio
nobre".

�2 Cf. Pereira, Sara (2004). "Televisa.a para Criani;:as em Portugal: Um Estudo das Ofertas e dos CritC!rios de 
Programar;iio dos Canais Generalistas (1992-2002)". Dissertar;iio de Doutoramento em Estudos da Criani;a. 
Braga: IEC - UM. 
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televisao, nomeadamente dos programas de debate e de grande-entrevista, 
para a forma,ao deste subgrupo na classe jornalistica. Embora nao ancora
dos num trabalho empfrico, muitos daqueles que, nestes anos, escreveram 
sobre o audiovisual defendem ser esta uma realidade a ponderar a fim de 
compreender melhor a comunica,;ao televisiva. Tendo uma postura restritiva 
em rela,ao a composi,ao da elite jornalistica, Serge Halimi integra af pro
fissionais de diferentes empresas jornalisticas, caracterizando-os como uma 
espCcie de "c:'ies de guarda" dos poderes politico e econ6mico com quern 
esses jornalistas, na sua opiniao, mantfm relacionamentos de conivencia. 
Encontraremos vis6es similares naqueles que cultivam uma Teoria Critica 
dos media ou em quern, seguindo uma visao estruturalista, sublinha que o 
campo mediatico e propfcio a reprodu,ao de ideologias dominantes, como 
o faz Pierre Bourdieu (1997). Estas perspectivas ajudam a prestar aten,ao a
quern e colocado na condu,ao dos programas de informa,ao, bem como ao
modo coma esses profissionais percepcionam a sua fun,;ao. Sera que, coma
escreve Jean-Jacques Wunenburger (2000: 100), eles "vivem uma especie de

excita,ao magico-religiosa que ]hes da a impressiio de pertencer a uma casta
superior, de serem o sal da terra"?
Percorrendo v.irias entrevistas dadas a imprensa por jornalistas com funi;6es de
coordena,ao/apresenta,ao de programas de informa,ao, reparamos que gran
de parte deles chama a si a responsabilidade directa pela selec,ao dos assuntos
e dos convidados das suas emiss6es. "Na RTP posso escolher os temas que
quero", diz Maria Elisa, que justifica o que caracteriza como "um luxo" atraves
dos 20 anos de profissiio, do born senso e do sentido da realidade que diz ter
(Expresso, 15 de Novembro de 1997). Mais do que a experiencia acumulada
de uma carreira, a jornalista reiine um capital de notoriedade resultante da
grande visibilidade televisiva do seu trabalho e que justificara o facto de, em
Maio de 1996, o principal programa de informa,ao semanal do canal publico
ter o seu nome e permanecer alguns anos na grelha da RTPl. Na SIC, Marga
rida Marante tambem garante que os criterios editoriais s3o decididos por si,
depois de discutidos com a equipa de produ�ao dos seus programas (TV Mais,

8 de Janeiro de 1999), sendo normalmente ela quern faz os convites a quern
vem a estiidio (TV 7 Dias, 29 de Outubro de 1999). Este protagonismo dos
jornalistas de programas de informa,ao semanal foi explicitamente assumido
em Crossfire, que se estreou no ultimo trimestre de 1995 na SIC. 0 nome e
partilhado com um programa analogo que estava no ar na CNN desde 1982,
tendo como moderadores o democrata Michael Kinsley e o republicano Pat
Buchanan que, no final do debate, dispunham de um espa,o para a sua pr6pria
opiniiio. A SIC reapoderou-se desse modelo, colocando na respectiva apresen
ta,ao os jornalistas Miguel Sousa Tavares e Margarida Marante, que, no re
mate de cada emissao, expunham os seus pontos de vista relativamente 8quilo
que havia sido discutido. Confrontado com a possibilidade de ser convidado
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nos pr6prios debates, Sousa Tavares diz o seguinte: "Nao somos meros colhe
dores de respostas sem mais" (TV Mais, 30 de Novembro de 1995). Este for
mato nao teve seguidores, mas reflecte um sistema mediitico que transforma 
os jornalistas em declarados opinion makers, temidos pelas diversas esferas do 
poder, principalmente por actores polfticos que visam alcan,ar ou perpetuar 
o poder. E os jornalistas tern consciencia dessa influencia. Referindo-se ii sua
postura nas entrevistas, Margarida Marante afirma o seguinte: "Gostaria de
nao inspirar medo a ninguem; gostaria, sobretudo, de inspirar respeito" (TV

7 Dias, 29 de Outubro de 1999). Segundo Wunenburger, a agressividade que
os jornalistas televisivos, por vezes, exibem perante o entrevistado e-Ihes tam
bem incutida pela pr6pria televisao, que se assume coma meio que cultiva a
dramatiza�ao, muitas vezes tributiria de discursos que se desenvolvem atraves
do conflito das partes em dialogo, incluindo os jornalistas.
Se os convidados de programas de debate e de grande-entrevista saem maio
ritariamente de esferas do poder, em parte isso explica-se pelo facto de os

jornalistas que conduzem essas emiss6es imporem como condii;ao de acesso
aos seus estudios tra,os que restringem a selec,iio a um grupo reduzido de
pessoas: as que tern autoridade para falar em nome de terceiros, as que siio
capazes de simplificar o seu raciocfnio; as que conseguem articular um dis
curso conciso com um registo expressivo e, em alguns casos, as que apresen
tam alguma telegenia. Ha ainda outro criterio que se evidencia quando se faz
uma lista dos convidados: a preferencia por interlocutores com uma forma,iio
academica que se cruza com a dos jornalistas. Por exemplo, Maria Elisa va
lorizou sempre a classe medica nos seus debates, enquanto Margarida Ma
rante tendeu a dar mais protagonismo aos juristas. Por coincidfncia ou nao,
a primeira frequentou o curso de Medicina e a segunda tern uma licenciatura
em Direito. Se teoricamente se anuncia que os estlldios estao abertos a todos,
na pritica o casting e muito selectivo. "Nao ha muitas pessoas em Portugal
com nivel para aguentarem um verdadeiro debate em televisiio durante hora
e meia; ha pouca gente, ha poucos interesses", afirmava Sousa Tavares, por
altura da estreia de Terra a Noite na SIC. Maria Elisa declarava que os seus
convidados "tfm de ser pessoas muito comunicativas, com um discurso nao
complicado e uma linguagem directa", niio cabendo nesse perfil "pessoas que
falam muito, mas que, quando terminam, n;io se sabe o que disseram" (TV

Guia, n.0 766 de Outubro de 1993). Num livro em que fala do seu programa
Grande Entrevista, Judite de Sousa (2002: 51) reconhece que ha nomes que,
ii partida, teriio mais probabilidade de serem escolhidos: os que siio conheci
dos do publico e atraem a aten,iio dos jornalistas. Como a classe polftica (no
poder). Na verdade, entre os jornalistas niio se notam grandes diferen,as ao
nivel dos criterios de selec,iio dos convidados para debates e grandes entrevis
tas. Talvez por isso os plateaux se encham com os mesmos "confrades", coma
defende Wunenburger (2000: 106).
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Nestes anos, os jornalistas encarregados da coordena,ao e condu,iio de progra
mas de informa,iio semanal preocuparam-se tambem em sublinhar a fronteira 
entre o seu campo de trabalho e o entretenimento. Maria Elisa, no periodo de 
lan,amento do debate com o seu nome (na RTPl), apesar de reconhecer que 
ressaltaria o lado "emocional" dos seus convidados, referia-se a esse espai;o 
como de "analise" dos temas em destaque (TV Guia, 5 de Outubro de 1996); 
Margarida Marante, apresentadora e coordenadora de Esta Semana (na SIC), 
afirmava ser ''uma defensora bastante sfria da fronteira entre a informa<;io 
e o entretenimento" (Expresso, 15 de Novembro de 1997); Concei,iio Lino, 
apresentadora e coordenadora de Casas de Po/icia (na SIC), assegurava "uma 
abordagem cuidadosa de modo a evitar o espectaculo gratuito" (TV Guia, 29 
de Novembro de 1997). A frente de varios formatos que se constitufram como 
uma referenda na informa,iio televisiva semanal, Miguel Sousa Tavares deci
diu, no Verao de 1997, abandonar a TV, declarando que o rumo do audiovisu
al era ent3.o incompatfvel com o jornalismo que queria fazer. Para tr8s, havia 
ja exemplos de uma certa contamina,ao entre informa,iio e entretenimento, 
um transvaze que se acentuar.i nos tiltimos anos do seculo XX e no limiar do 
seculo XX!, acabando por retirar protagonismo a um certo grupo da elite jor
nalfstica que os programas de informa<;ao semanal estruturaram no primeiro 
quinquenio dos anos 90. 
Inicialmente foi ao nfvel dos talk shows que houve uma certa extensiio nas 
fun,oes dos jornalistas que trabalhavam em televisiio, chamados a apresentar 
individualmente43 on em conjunto com outros profissionais44 esse gfnero de 
programas. Mais problematica tera sido a inclusiio de jornalistas em emissoes 
que colocavam em causa a informa<;iio. Constituindo-se como esta<;iio lider 
de audiencias, a SIC foi a principal promotora dessa perigosa integra,iio dos 
jornalistas em formatos que extravasavam o campo da informa�ao, ao criar 
formatos como A Maquina da Verdade (em 1995) e A Cadeira do Poder (em 
1997), apresentados por Carlos Narciso e Artur Albarran, respectivamente. 
Suscitando uma acesa polemica, nomeadamente nos meios polftico e judicial, e 
revelando-se, por outro !ado, um flop em termos de audiencias, esses programas 

43 Por exemplo, em 1993, a RTPl colocou na apresentar;iio de Raios e Coriscos Manuela Moura Guedes. 
Confrontada com a definir;iio daqutlo que faz, a jornalista reconhecia que o seu programa se "afasta bastante 
do que e usual fazer-se em informar;iio, porque e informal e bem-disposto", mas, na sua opiniao, "as pessoas 
niio devem preocupar-se em saber se aquilo e informar;ao ou niio; devem preocupar-se em saber se as coisas 
silo sCrias e honestas" (TV Guia, n.0 770 de Novembro de 1993). 
44 Em 1994, Noite da Md-Lingua tinha a apresentar;iio de JUiia Pinheiro, uma profissional da SIC sem carteira 
profissional, que moderava um painel fixo composto por jornalistas, escritores, actrizes ... ; em 1995 Frou
frou (RTPl) tinha coma apresentadora principal a jornalista Margarida Pinto Correia que era coadjuvada 
pela jornalista Catarina Portas, pela acadCmica Maria L\lcia Lepecki e por Margarida Martins, da Associa
r;llo Abrar;o; em 1996, Ligat;i5es Perigosas (RTPl) tinha como apresentadores uma dupla formada pela jorna
lista Paula Moura Pinheiro e pelo acadCmico Nuno Rogeiro; em 1999, Em Legitima Defesa {TVI) colocava 
!ado a !ado o jornalista Miguel Sousa Tavares e a advogada Paula Teixeira da Cruz, que eram guiados pelo 
jornalista Pedro Raio Duarte, que assumia o papel de juiz das sessOes. 
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apresentam, o desempenho dos outros e tribut..irio de uma consider..ivel auto
nomia individual. Se uns apresentam uma flexibilidade de fun,oes, os outros 
mostram-se zelosos do cumprimento das normas do seu campo. Este quadro 
ajudar-nos-a a perceber melhor nao s6 as raz6es por que certos debates e en
trevistas insistiram em certas tem..iticas e em determinados perfis de convida
dos, mas, acima de tudo, por que razao uma parte da elite televisiva saiu de 
cena em finais do seculo XX. 
Rendidos ao entretenimento que julgavam mais propicio ii rentabiliza,ao das 
audiencias, a partir de 1999 os canais privados exclufram progressivamente da 
sua oferta nocturna programas de debate, de grande-entrevista e de grande-re
portagem47. Por outro !ado, o sucesso de formatos tipo Big Brother e da fic,ao 
nacional nao deixava espa,;o para a informa�ao semanal. Neste contexto, os 
jornalistas que, nos anos 90, tinham sido respons..iveis por v..irios programas 
informativos seguiram no primeiro quinquenio do seculo XX! diferentes ca
minhos. Muitos abandonaram o audiovisual e renderam-se a outras profis
siies: Maria Elisa" optou por uma carreira polftica; Artur Albarran, pelos 
neg6cios imobili..irios; Carneiro Jacinto, pela assessoria de imprensa. Outros 
(re)assumiram fun,oes directivas na TV: Jose Eduardo Moniz manteve-se no 
cargo de director-geral da TV!. Outros transferiram-se para 6rgaos do mesmo 
grupo ou para meios de comunica,ao social de suportes diferentes para ai de
senvolverem um trabalho identico iiquele que tinham anteriormente: Concei
,ao Lino passou da SIC para a SIC Noticias; Margarida Marante para a TSF; 
e Claudia Borges para a RTPl. Outros ainda integraram-se na informa,ao 
diaria, mas com fun,oes distintas dos jornalistas que comp6em uma redac,ao: 
Miguel Sousa Tavares e Antonio Perez Metello passaram a ser comentadores 
fixos do Jornal Nacional da TV!. 
A desagrega,ao deste subgrupo de jornalistas que conduziam os programas 
de informa,ao semanal nos anos 90 demonstra que essa area do jornalismo 
se constituia como ponto de chegada de uma carreira apenas acessivel a um 
pequeno grupo de notaveis. Sem espa,o nos canais generalistas para desenvol
verem os seus programas, esses profissionais ficaram a deriva nos primeiros 
anos do seculo XX!. Poder-se-ia pensar que o percurso natural os conduziria 
a canais tem..iticos de informa,;ao ou as redac�6es <las respectivas estai;Oes de 

47 Em 2003, a SIC e a TVI tern no ar formatos muito semelhantes que trazem a estU.dio convidados que 
exp6em em pU.blico vivfncias pessoais, quase sempre atravessadas por um dramatismo que os colocava na 
situar;iio de vftimas, mesmo quando confessavam actos criminosos. Em cornum, estes programas siio apre
sentados por pessoas sem carteira profissional de jornalista que, em alguns casos, assumem uma postura de 
inequivoco apoio lls queixas que os convidados exp6em, quase sempre na ausfncia daqueles a quern dirigern 
as acusar;Oes. Mais do que procurar entender problemliticas ou retratar situar;Oes que poderiam ser paradig
rnliticas de grupos sociais, o apresentador potencia o espect.iculo da palavra preferida corn uma emor;iio que 
visa satisfazer o voyeurismo das audifncias. Este tipo de programar;iio niio vingou junco das audifncias e os 
canais privados depressa a subalternizaram, 
48 A jornalista, no Ultimo trimestre de 2000, arriscou uma breve passagem pela apresenta�iio do concurso da 
RTP1 Q11em Quer Ser Mifio,uirio?. 
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5. Mudan�as no jornalismo televisivo feito ao ritmo semanal

Nos primeiros dez anos da TV privada em Portugal, o jornalismo televisivo de 
ritmo semanal passou por vi:1.rias mudan<;as: nas estratfgias de programa<;ao, 
nos formatos, na composi<;iio da elite de jornalistas que produzia e apresentava 
as emissoes, na enuncia<;iio da realidade e nos tra,os distintivos em rela<;iio aos 
programas de entretenimento. A partir de 2000, as altera<;iies tornaram-se 
mais visiveis, mas isso nao implicou uma sllbita revolu<;ao. Ao percorrermos 
esses anos, encontrclmos sinais que foram conferindo outras caracterfsticas a 
informa<;iio televisiva e, consequentemente, dando uma diferente configura<;iio 
da realidade social. 

O desenho que o jornalismo televisivo foi apresentando neste tempo podeni 
ser pensado a partir daquilo que julgamos ter sido o alargamento do lugar e 
do papel dos jornalistas na informa<;iio semanal. Sublinhamos anteriormente 
que o aparecimento da TV privada acentuou o vedetismo dos apresentadores 
de programas, incluindo daqueles que pertenciam ii informa<;iio. Uns e ou
tros ensaiavam estrategias de aproxima<;ao as audiencias, atraves das quais 
encetavam um processo de sedu<;iio susceptfvel de desencadear o interesse do 
publico por aquilo que estava a ser emitido. Esperar-se-ia da classe jornalis
tica uma maior distancia face a esse tipo de postura. Em certos casos, assim 

foi. Noutros, era not6ria a procura de uma empatia com os telespectadores, 

nomeadamente nos talk shows, um genero de programa<;iio que vigorou na 
primeira metade dos anos 90 cuja condw;iio foi entregue a jornalistas ja com 
alguns anos de carreira. Por exemplo, em 1993, a jornalista Manuela Moura 
Guedes conduzia na RTPl Raios e Coriscos, alternando semanalmente com 
outro talk show, Voce E Excepcional, apresentado pelo tambem jornalista 
Joaquim Letria. Encontramos o contraponto disto em apresentadores que niio 
eram jornalistas e que procuravam reconstruir uma cena televisiva promotora 

de inteligibilidade daquilo de que se falava. Esse esfor<;o era feito, por exem
plo, em Marginalidades (RTP, 1995) pelo investigador da PJ Moita Flores. 
Embora com diferentes posturas, estes apresentadores promoviam uma leitura 
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• entendem que o seu trabalho e um produto que rentabiliza audiencias51 ; 

• reconhecem que a informac;ao que promovem se reveste de determinada
encenac;io52; 

• chamam a si func;Oes que nao sao as da sua profissao53
; 

• insistem na independfncia face as press6es externas ao seu campo, recla
mando um ethos profissional instituinte de noticiabilidade54

; 

• garantem imparcialidade e distanciamento relativamente ao que e dis-
cutido55 .

Poderiamos discutir a legitimidade das diferentes posturas apontadas, mas nes
te contexto aquilo que importara assinalar e o facto de cada uma delas reflectir 
um trabalho que produz permanentemente uma realidade social a partir de um 
determinado real. Estruturados por um debate entre diferentes interlocutores, 
por uma entrevista com um t'inico convidado ou misturando no alinhamento 

51 Sem pOr em causa a sua independfncia profissional, o jornalista Ant6nio Perez Metello reconhece que o 
programa que coordena e apresenta (TostOes e MifhOes, 1993-7) se insere numa grelha pensada em funi;ii.o da 
rentabiliza�iio das audiencias: "Sei que receitas directas se geram com a introdw;iio deste produto na grelha 
da SIC e estou a lutar por atingir metas que foram discuridas comigo. Sinto aqui que estamos todos a puxar 
a carro�a para o mesmo !ado" (TV Guia, n.0 743, Maio de 1993). Apresentando Conversa Afiada na RTP 
(1993), o jornalista Joaquim Letria tern um discurso semelhante: "Haveria interesse em prolongar a pr6pria 
emissiio com outro tipo de publicidade que felizmente tern acompanhado a Conversa Afiada" (TV Guia, n.0 

743 de Maio de 1993). 
52 Niio e comum os jornalistas reconhecerem a encena�ii.o intrinseca a um programa de informa�iio que se 
estrutura atraves da conversa entre diferentes interlocutores. Referindo-se aos comentadores-residentes de 
Flashback (SIC, 1994-1996), Carlos Andrade afirma o seguinte: "Siio actores tiio talentosos que, dentro do 
guiiio que temos, recriam permanentemente situa�Oes inesperadas. E claro que neste sentido tambem sou um 
actor" (TV Gttia de 16 de Mar"o de 1996). 
HO jornalista Luis Pires, que coordena e apresenta um programa que retrata as dificuldades por que passam 
certas pessoas, assume essa vertente mais interventiva: "Durante 50 minutos que dura o programa irernos 
rentar arranjar solu�Oes para algurnas das situai;Oes que varnos apresentar" (TV Mais de 16 de Setembro de 
1994). Noutra ocasiiio, reconhecer.i ainda isto: "Privilegiamos uma perspectiva humana ... em primeiro Ingar 
porque somos homens e depois jornalistas" (TY Guia n.0 834, Janeiro de1995). 
H As pressOes podem ser de v.iria ordem: das fontes, das audiencias, do formato, etc. Tratando semanalmente 
casos que envolviam as for"as policiais, a jornalista Concei"iio Lino insiste em rerirar Casos de Policia (SIC, 
1993-1999) das pressOes que poderiam afectar o seu trabalho: "Nestecontexto, o papel dos jornalistas e fazer 
com que quern e respons.ivel por determinada instituii;iio preste contas." (TV Guia 16 de Mari;o de 1996). 
Coordenando e apresentando os principais debates da SIC, a jornalista Margarida Marante insistiu em man
ter-se equidistante das audiencias. A respeito de Esta Semana (SIC, 1996-2001), diz o seguinte: "Entendo 
que a minha agenda niio rem que ser determinada exclusivamente por regras de audiencia. De resto, ninguem 
me impOe essa norma" (TV G11ia de 18 de Outubro de 1997). Na RTP, Maria Elisa adopta a mesma atitude. 
Falando do debate a que empresta o seu nome, a jornalista garante isto: "Na RTP posso escolher os temas 
que quero. Esse luxo e-me facultado porque tenho rnais de 20 anos de profissii.o. Tenho este luxo de niio estar 
condicionada pelo crirefio das audi€ncias" (Expresso, 15 de Novembro de 1997). 
55 A frente de um dos programas de informa�iio que suscitou mais polemica devido ao jornalismo pr6-activo 
que al se praticava, Nuno Santos sublinha a preocupa"iio em criar distllncia em rela"ao llqueles que semanal
mente ocupavam o plateau de Os Donos da Bola (SIC, 1993-1998): «Nao culrivo qualquer proxirnidade com 
dirigentes ou jogadores. H.i entrevistados que s6 quero ver quando entro no estl.ldio. Por regra, curnprimento 
as pessoas, mas e raro ficar a conversa. Se o fizesse, poderia ter 3 ou 4 dados que me serviriam, mas prefiro 
niio o fazer, pois isso poderia a partida comprometer-me" (TY Mais de 23 de Fevereiro de 1996). Um outro 
apresentador que !he sucedeu, o jornalista David Borges, insiste na mesrna postura: "Sinto que no estlldio 
quern manda sou eu. Sinto essa vantagem que e comandar o programa. Tento fazf-lo com a seguran�a m.ixi
ma que me for possivel. E essa seguran"a acho que passa por um forte disranciamento em rela�ii.o aos prota
gonistas e ao mundo do futebol" (TV G11ia, 14 de Agosto de 1999). 
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reportagens com debate em estlldio, os diferentes programas submetiam aquilo 
que mediatizavam a filtros semi6ticos que atribuiam a determinado(s) t6pico(s) 
uma dada configura,ao que se pretendia significante para as audiencias. Eis 
mais um sinal que consubstancia a informac;ao televisiva enquanto "instituic;3o 
geradora de discursos sociais", para retomar aqui a formulac;ao de Gonzalez 
Requena (1995). Antes, porem, de se chegar ao produto final (ao programa 
emitido por determinado canal), convem atender as praticas profissionais da
queles que o produziam e apresentavam. Tendo como referfncia os jornalistas, 
Barbie Zelizer (1993) fala da classe enquanto "comunidades interpretativas", 
um conceito que Gonzalo Abril (1997) retomara com a designa,ao "comuni
dade hermeneutica", dando-lhe um sentido mais abrangente, mas que engloba 
igualmente quern faz jornalismo. Nao discutiremos aqui as diferen,as entre 
ambas as designa,iies, nem declinaremos os tra,os que compiiem o imaginario 
das representa<;iies partilhavel por essa comunidade que integra os jornalistas 
enquanto grupo de interpretes ou instituintes de uma realidade social". Inte
ressa-nos, sobretudo, sublinhar a existencia das diferentes formas de encarar 
a profissao que estruturam aquilo que se mediatiza e que, consequentemente, 
conferem a informac;ao televisiva uma dimensao estruturante. 

Poder-se-a considerar a informa<;iio televisiva coma um espac;o cujas fun<;Oes 
cognitivas seriio motivadas pelo apelo que determinada emissiio faz aos sen
tidos. Trata-se, porfm, de uma associac;ao com alguns limites, na medida em 
que o jornalismo, para manter a sua idiossincrasia, tera sempre de estabelecer 
fronteiras claras em rela<;iio a conteudos de entretenimento. Isso niio significa 
que seja imune a alguns dos seus componentes. 0 que niio e, de modo algum, 
reprovavel. Neste periodo, encontramos nos programas de informac;ao sema
nal elementos que interpelavam, de forma diversa, a dimensao sensivel dos 
telespectadores e que poderiio ser extensiveis a conteudos mais do ambito do 
entretenimento. Sera essa uma forma de tornar os programas mais atractivos 
e que, quando bem doseada, podera ajudar a melhor expor a informa,ao que 
se pretende transmitir. 
Nos talk shows, evidenciaram-se, por exemplo: 

• elementos ficcionais57
, 

• bandas de mllsica58
, 

56 Cristina Ponte desenvolve com algum pormenor esta questiio, complementando-a com outros pontos de

vista te6ricos. Cf. Leituras das Noticias: contrib11tos para 11ma andfise do discurso iornalistico. Livros Ho
rizonte, 2004 (pp. 71-89). 
57 Em LigafOes Perigosas (RTP, 1996), a boneca virtual "BB" moderava a conversa dos convidados da emis
siio e dos trCs intervenientes fixos: a jornalista Paula Moura Pinheiro, o acadCmico Nuno Rogeiro e o psiquia
tra JUiio Machado Vaz. 
58 Ligap5es Perigosas {RTP, 1996) contava semanalmente com a banda Os Amigos da Salsa e com os movi
mentados passos de dani;:a de dois bailarinos profissionais especialistas em dani;:as latino-americanas. 
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• comentadores-residentes oriundos do mundo do especticulo59
, 

Por seu !ado, os programas de debates e de grande-entrevistas integraram/pro
moveram, por exemplo: 

• rubricas de humor60, 

• exibii;ao de excertos de filmes e mllsica61
, 

• convidados que cantavam em estlldio62
, 

• convidados do mundo do espectaculo com bastante popularidade junto
da opiniao ptiblica63

, 

• deslocamento do cenario para lugares de diversao64
• 

Estas mudan,as na enuncia,ao informativa nao surgiram de forma gradual ao 
longo destes anos, o que impossibilita a constru,ao de uma linha diacr6nica 
ao longo da qua! a informa,ao semanal teria absorvido um crescente ntimero 
de tra,os dos universos ficcional e ltidico. No entanto, aparecendo aqui ou ali, 
essas marcas contribuiram para redimensionar a informar;ao televisiva a v.irios 
nfveis: no desenho dos formatos, na postura dos apresentadores, no perfil dos 
interlocutores chamados a estudio, nos cenarios permitidos para essa progra
ma,ao ... De modo diverso, tudo isto foi ajudando a criar (pontualmente) emis
sOes televisivas menos formais, mais espontaneas, mais pr6ximas dos cen3rios 
da vida de todos os dias e atravessadas, aqui e ali, por elementos que tornavam 
determinado programa mais espectacular no sentido etimol6gico inerente a 
spectaculum, que significa tudo o que suscita e prende o nosso olhar. 

A contraposi,ao sensivel/inteligfvel tornou-se anacr6nica. Hoje, todos sabe
mos que a emoi;ao est.i presente nas estruturas e nos processos sociais, sendo, 
por isso, um elemento imprescindfvel na produ,ao mediatica da realidade, 
nomeadamente na informa,ao. Todavia, a adop.ao das marcas do sensfvel/ 

59 Pelo painel fixo da Noite da MJ-Lfng11a (SIC, 1994-1997) passaram as actrizes Gra�a Lobo e Rita Blanco. 
60 Grande Plano (TVI, 1996) tinha a participa�iio humoristica do actor Carlos Paulo, que ora fazia de crftico 
de televisiio no papel de Zap dos Reis, ora de comentador polftico como Prof Prosllpio dos Reis. Por seu 
!ado, os talk shows tinham rubricas de poHtica. Por exemplo, em Sexo Forte (SIC, 1993), essa rubrica estava 
a cargo da jornalista Helena Sanches Os6rio.
61 Na primeira parte de Verdes Anos (SIC, 1996) exibia-se um filme da BBC que era o ponto de partida para 
o debate. Marcha do Tempo (RTP, 1993) incluiu v3.rias vezes excertos de filmes e ml.lsicas nos seus debates:
excerto da 9." Sinfonia de Beethoven (9/2), excerto do filme O Leao da Estrela, de Artur Duarte (23/3), ex
certo do filme ET- o Extraterrestre (6/4).
62 Conversas C11rtas (SIC, 1993) rematou duas emiss6es com Luis Represas (7/11/1993) e Sergio Godinho 
(27/11/1993). No debate Maria Elisa dedicado a "mllsica pimba" (8/10/1996), Toy cantou uma das suas 
mllsicas. 
61 Na edi�iio de 15/3/2002, A Bola e Nossa teve como convidados alguns dos participantes do Big Brother. No 
pivot de entrada, o apresentador disse o seguinte: "Hoje o programa antecipa o grande jogo da pr6xima jor
nada entre o Porto e o Sporting. E 'A Bola e Nossa' rendeu-se a popularidade do Big Brother. Assim, convida
mos quatro figuras pl.lblicas, quatro ex-residentes da casa mais vigiada do pais. Eles ja vao entrar em cena". 
64 A emissao de Maria Elisa dedicada ao "Tango" (7/5/1998) foi feita no saliio da Sociedade Filarm6nica dos 
Alunos de Apolo e abriu com os bailarinos a dan�ar tango; a emissiio sobre "o pensamento dos animais" 
(18/6/1998) foi emitida em directo do Jardim Zool6gico de Lisboa; a emissiio que debateu "as media e a  
Famnia Real Inglesa" (31/8/1998) instalou o plateau no Palacio da Fr omeira em Lisboa. Hora Extra (SIC, 
2002-3) foi ate ao Oceanario de Lisboa na emissao em que discutiu "os oceanos" (15/1/2003). 
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emotivo comporta o risco de atirar a informa<;ao para o movedi<;o dominio do 
ludico. Conscientes de que o horario nobre dos canais generalistas estava cada 
vez mais dominado por contelldos de entretenimento, a partir do segundo 
quinquenio dos anos 90 alguns jornalistas que apresentavam e coordenavam 
programas de informa<;iio semanal come,aram a sentir necessidade de delimi
tar fronteiras, reclamando reiteradamente a sua perten<;a e a do seu trabalho 
ao campo da informa,ao: 

Sou jornalista, n3o fai;o entretenimento. ( ... ) Sou jornalista, pretendo continuar a 
sf-lo e n3o sou 'comunicadora' como agora e moda dizer-se, presumo que com o 
objectivo de cobrir realidades muito distintas." 

Margarida Marante 
(TV Mais de 26 de Setembro de 1997) 

Entendo que ha limites para o que se pode e deve tratar na esfera da informai;ao. 
Limites que rem aver com a honestidade ea decencia, quer dizer, o respeito pela 

dignidade humana. Rejeito as generalizai;Oes levianas, tomar a parte pelo todo 
para dai se fazer um show mediatico. Isso para mim e um limite sCrio. 

Maria Elisa 
(Expresso, 15 de Novembro de 1997) 

[Ficheiros Clinicos] e um programa de informar;3o e n3o de entretenimento. 
Claudia Borges 

(TV Guia de 8 de Agosto de 1998) 

Na realidade ha um formato que e semelhante: um tema e lani;ado a debate e sur
ge o contradit6rio. Agora, os objectivos s3o completamente diferentes. 'Gregos e 
Troianos' era um programa que tinha um objectivo de entretenimento, e recorria 
a alguma espectacularidade. Mas se ha alguns elementos de coincidfncia na for
ma, eles n3o existem quer nos conteUdos quer nos objectivos, porque este ["Pr6s e 
Contras"] sera um espar;o de grande informai;ao, desenvolvido num registo exclu
sivamente jornalistico. 

Fatima Campos Ferreira 

(Diario de Noticias, 14 de Outubro de 2002) 

Estas tomadas de posi<;iio apareceram depois de terem sido emitidos deter
minados formatos pretensamente informativos que criaram, juntamente com 
a polCmica que desencadearam, universos autotClicos incapazes de promover 
qualquer inteligibilidade da realidade social. Esse tipo de programai;iio que, 
em alturas diferentes, integrou a grelha televisiva dos tres canais generalis
tas era conduzido por jornalistas ou apresentadores muito conhecidos e co
locava em cena situa,iies referenciais manipuladas pelo pr6prio dispositivo 
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Expresso 

24 de Julho de 1993; 30 de Setembro de 1993; 

27 de Janeiro de 1996; 13 de Abril de 1996; 

15 de Mar,o de 1997; 26 de Julho de 1997; 15 de Novembre de 1997; 

7 de Mar,o de 1998; 4 de Abril de 1998; 10 de Abril de 1998; 1 de Maio de 1998; 

21 de Agosto de 1999; 

20 de Janeiro de 2001; 2 de Junho de 2001. 

O lndependente 

7 de Junho de 1996. 

Visiio 

12 de Fevereiro de 1998. 

TV Guia 

n.0 731, Fevereiro de 1993; n.0 732, Fevereiro de 1993; n.0 743, Maio de 1993; n.0 744, 

Maio de 1993; 

n.0 747, Maiode 1993; n.0748,Junhode 1993; n.0752,Julho de 1993;n.0762,Setembrode 1993; 

n.0 766, Outubro de 1993; n.0 7671 Outubro de 1993; n.0 770, Novembre de 1993; 

n.0 785, Fevereiro de 1994; n.0 795, Maio de 1994; n.0 802, Junho de 1994; 

n.0 807, Julho de 1994; n.0 815, Setembro de 1994; n.0 820, Outubro de 1994; 

n.0 834, Janeiro de 1995; n.0 875, Novembro de 1995; n.0 879, Dezembro de 1995; 

16 de Mar,o de 1996; 23 de Mar,o de 1996; 15 de Junho de 1996; 

n.0 922,0utubro de 1996; n.0 924, Outubro de 1996; n.0 925, Outubro de 1996; 5 de Ou-

tubro de 1996; 

18 de Janeiro de 1997; 26 de Setembro de 1997; 18 de Outubro de 1997; 

n.0 1007, 23 de Maio de 1998; n.0 1027, Outubro 1998; 

26 de Junho de 1999; 31 de Julho de 1999; 6 de Novembro de 1999; 

n.0 1202, Fevereiro de 2002; n.0 1235, Outubro de 2002; 

n.0 1250, Janeiro de 2003; n.0 1251, Janeiro de 2003. 

TV Mais 

1 de Fevereiro de 1993; 8 de Fevereiro de 1993; 15 de Mar�o de 1993; 19 de Abril de 1993; 

22 de Maio de 1993; 29 de Julho de 1993; 25 de Setembro de 1993; 2 de Outubro de 1993; 

4 de Dezembro de 1993; 
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da Sall.de nao se fez representar, mas, no dia seguinte, o ministro da Sall.de 
revelava os resultados de um inquerito que responsabilizavam o hospital local 
pela tragedia. 
15 de Setembro: a SIC promove um debate, em directo do Porto, intitulado A
Lei da Bomba para debater o assassinato do Padre Max. 
30 de Setembro: em entrevista ao Sele, o presidente do Conselho de Admi
nistra,iio da SIC acusa a RTP de receber dinheiro do Estado sem cumprir o 
servi,o publico para o qua! estava vocacionada. 
4 de Outubro: em entrevista ao Diario de Noticias, o presidente do Conselho 
de Administra,iio da Quatro reitera que "a presta,iio de um servi,o publico 
niio tern que ser monop6lio do operador de titularidade publica", acrescen
tando que "competiria ao Estado elaborar um caderno de encargos ao qua! 
deveriam concorrer em igualdade de circunst3ncias todos os operadores". 
6 de Outubro: o presidente do Conselho de Administra,ao da SIC, no dia em 
a esta\'.ao comemora o primeiro aniversario, declara ao PUblico o seguinte: 
"antes de a SIC arrancar, afirmei que iria ser o facto politico e cultural do 
ano. E foi". 0 director de Informa,ao acrescenta que "o merito da SIC esta no 
facto de ter sido capaz de perceber que a informa,iio televisiva niio tern que 
ter qualquer restri\'.ao". Nessa noite, o canal privado transmite a sua festa de 
aniversirio em directo. 
7 de Outubro: estreia, na SIC, Casas de Policia, apresentado pelo jornalista 
Carlos Narciso que conta em estudio com um painel fixo composto pelo so
ci6logo e professor universitario Paquete de Oliveira, o advogado Francisco 
Teixeira da Mota e o inspector da PJ Maita Flores. 
15 de Outubro: estreia, na Quatro, Artur Albarran, um debate que e alvo de 
uma forte campanha publicitaria. 

1994 

24 de Janeiro: o Canal 1 antecipa em dais dias a estreia da novela Mandala 
cujos primeiros epis6dios sao exibidos colados aos ultimas epis6dios de O 
Dono do Mundo. 
31 de Janeiro: a SIC estreia a novela da Globo Mu/heres da Areia e procede a 
um nova arranjo do horario nobre: o Jamal da Noite passa das 2lh45 para as 
20h00 e a  novela da noite deixa de ser emitida as 19h45 para passar a ser exibida 
depois do noticiario. 0 Canal 1 coloca no segmento horario da novela da SIC os 
ultimas epis6dios da novela brasileira do lim-de-semana Despedida de Solteiro. 
5 de Fevereiro: terminada a novela de lim-de-semana Despedida de Solteiro, o 
Canal 1 exibe nesse horario a novela brasileira Mandala. 
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30 de Marc;o: estreia, na SIC, A Maquina da Verdade, um programa centrado 
num poligrafo. As audieucias siio elevadas. No dia seguinte, os partidos repre
sentados na Assembleia da Reptiblica condenam o formato. 
16 de Abril: estreia, na SIC, Big Show SIC, produzido por Ediberto Lima. 
6 de Maio: estreia, na SIC, Uma Noite de Sonho, um programa de entreteni
mento apresentado por Catarina Furtado, emitido no mesmo segmento hor::i
rio de Parabens, apresentado por Herman Jose no Canal 1. 
13 de Maio: casamento de D. Duarte com Isabel Heredia, cujas cerim6nias sao 
transmitidas na RTP. 
15 de Maio: pela primeira vez, a SIC atinge um resultado hist6rico: dois anos e 
sete meses depois de ter iniciado as suas emiss6es, ultrapassa o share semanal 
do Canal 1 da RTP, apesar de continuar longe deste canal ao fim-de-semana. 
10 de Junho: a RTP Internacional inicia as suas emiss6es num regime de 24 
horas por dia. 
7 de Agosto: a SIC alarga o seu horario de emiss6es, comec;audo a programa
c;ao as 9 horas, em vez de iniciar as llh. 
31 de Agosto: a SIC promove no CCB a Festa da Democracia para assinalar 
a rentree politica. 
14 de Setembro: estreia, na TV!, Primeira Fila, um programa de arte, cultura 
e espectaculo, apresentado por Barbara Guimaraes. 
26 de Setembro: estreia, na SIC, Surprise Show. 
1 de Outubro: eleic;6es legislativas ganhas pelo Partido Socialista que defende 
uma profunda revisiio da Lei de Concessiio do Servic;o Ptiblico de Radiodifu
siio, uma nova Lei de Imprensa e uma recomposic;iio da Alta Autoridade para 
a Comunicac;iio Social, tornando esta mais independente do poder politico. 
31 de Outubro: Freitas Cruz demite-se de Presidente do Conselho de Admi
nistrac;iio da RTP. 
27 de Novembro: Francisco Azevedo e Silva passa a ocupar o lugar de director 
de Informac;iio da Quatro, substituindo Jose Ribeiro e Castro. 
5 de Dezembro: a economista Manuela Morgado passa a presidir ao Conselho 
de Administrac;iio da RTP. 
27 de Dezembro: Joaquim Furtado assume as func;6es de director-coordenador 
da Informac;iio e Programac;iio, secundado par Jose Solano de Almeida para a in
formac;iio diaria, Joaquim Vieira para a programac;iio, Barata Feyo para as actua
lidades, Pinto Enes para o desporto e Carlos Noivo para as operac;6es e meios. 

1996 

8 de Janeiro: estreia, no horario nobre do Canal 1, a novela portuguesa Rosei
ra Brava, produzida pela NBP. 
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22 de Abril: a R TP2 inicia uma nova grelha de programa,ao, com um novo 
log6tipo. Estreia O Dinheiro Nao Dorme. 
24 de Abril: estreia, na SIC, Ousadias, apresentado e produzido por Teresa 
Guilherme. Trata-se de um formato que esteve no ar na TFl com o titulo Ou
sons, mas foi retirado da grelha devido as polemicas que desencadeou. 
27 de Abril: estreia, na RTP2, Figuras de Estilo, um programa de cultura 
apresentado por Vasco Gra,a Moura e Clara Ferreira Alves. A primeira emis
siio e dedicada a musica com o Presidente da Republica Jorge Sampaio, a pia
nista Tania Ashot e o advogado Vasco V ieira d' Almeida. 
28 de Abril: estreia, na SIC, o concurso Sim ou Niio?, um formato da Ende
mol, apresentado por Jorge Gabriel. 
29 de Abril: a RTPl inicia uma nova grelha de programa,ao, com um novo 
log6tipo. Estreia Contra Informa�iio, produzido pela Mandala. 
2 de Maio: estreia, na RTPl, Herman Total que antecede a emissiio Maria Elisa. 
4 de Maio: e tornado publico um conflito entre o dono do grupo Impala, 
Jacques Rodrigues, e o dono da Soincom, Pinto Balsemiio, ambos parceiros no 
capital da SIC . Motivo: acusa,ao do primeiro de que a esta,ao de Carnaxide 
plagiou uma iniciativa da sua revista Nova Gente ao promover o espectclculo 

Globos de Ouro. 
6 de Maio: estreia, na RTPl, ao final da tarde, Canal Aberto, um programa 
feito em directo a partir do res-do-chiio do edificio da RTP com vista para a 
Avenida 5 de Outubro e apresentado por Pedro Rolo Duarte. 
7 de Maio: estreia, na SIC, Escr ita em Dia, apresentado por Francisco Jose 
Viegas e patrocinado pelo Cfrculo de Leitores. 
16 de Maio: estreia, na SIC, o programa Grande Reportagem coordenado por 
Candida Pinto. 
17 de Maio: estreia, na SIC, a sitcom Pensiio Estrela. 
20 de Maio: estreia, na RTP!, Todos ao Palco, de Filipe La Feria. 
26 de Maio: numa entrevista ao Publico, Carlos Cruz, novo director de Ante
na da TVI, diz que, se niio conseguir que o canal obtenha um share de 20% 
ate Dezembro, se vai embora. 

27 de Maio: estreia, na RTPl, em honirio nobre, a novela Primeiro Amor, que 
e colada a Roseira Brava que termina a 8 de Junho. Este modelo "sandufche" 
faz com que o resto da programa,ao se inicie mais tarde. 
8 de Junho: come,a o Campeonato Europeu de Futebol. 
10 de Junho: a TVI inicia altera,oes importantes na sua grelha de programas. 
18 de Junho: a Assembleia-Geral da SIC decide por unanimidade o afastamen
to do socio Jacques Rodrigues do Conselho de Administra,iio da empresa. 
1 de Julho: Artur Albarran apresenta pela ultima vez o TVI Jornal e muda-se 
para a SIC. 
10 de Julho: o Governo anuncia a cria,ao de um canal espedfico para os PA
I.OP na abertura do Forum das Comunica,oes a decorrer em Lisboa. 
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20 de Novembro: sem poder concretizar o programa A Casa da Gi qne seria 
apresentado por Gisela Serrano, a SIC apresenta, em conferencia de imprensa, 
O Meu Nome E Agata, um programa diario que resume o dia da cantora Aga
ta que sera permanentemente acompanhada pelas ciimaras da SIC. 
19 de Dezembro: a RTPl emite o Natal dos Hospitais um programa atraves 
do qua! conseguira liderar as audiencias, o que de ha quatro anos para ca s6 
acontecera em dias de transmissiio de importantes jogos de futebol. 

2003 

6 de Janeiro: estreia, na SIC, Levanta-te e Ri, uma emissiio de stand-up comedy 
feita em directo num ambiente de clube nocturno. 

Estreia, na TV!, a novela Saber Amar. 
10 de Janeiro: estreia, na SIC, Bombtistico, apresentado por Jose Carlos Soa
res que, antes da primeira emissiio, entrega a sua Carteira Profissional de 
Jornalista. 

Vidas Reais, que surge nos ecriis da TV! a 16 de Setembro de 2002 
em periodo de acesso ao prime time, passa para os seriies de 6.' feira e de 
sabado. 
21 de Janeiro: estreia, na SIC, Escdndalos e Boatos, apresentado por Carlos 
Cruz e, posteriormente, por Jose Figueiras. 
24 de Janeiro: ouvido pelo jornal Ditirio de Noticias a prop6sito das criticas 
feitas a um juiz no programa Bombtistico, o presidente do Supremo Tribunal 
de Justi,a afirma que "e tempo de dizer basta". 
25 de Janeiro: estreia, na TV!, Eu Confesso, apresentado por Julia Pinheiro. 
28 de Janeiro: estreia, na SIC, 0 Crime niio Compensa, produzido por Edi
berto Lima e apresentado por Jose Figueiras. 

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) defende, em sessiio ex
traordinaria, a adop,ao de legisla,ao que "consagre a indemniza,ao punitiva 
nos casos de viola,ao de direitos de personalidade cometida atraves da televi
siio". Uma posi,ao que vem no seguimento da polemica suscitada pelo progra
ma Bombtistico. 
1 de Fevereiro: segundo a Marktest, a RTP conseguiu em Janeiro o melhor 
resultado desde que o Big Brother chegou it televisiio portuguesa: 22,8% de 
share. A SIC e TV! tern um empate tecnico: 30,7%. 
16 de Fevereiro: estreia, na RTP, a versiio portuguesa de Opera�iio Triunfo, 
produzida pela Gestmusic e apresentada por Catarina Furtado. 
6 de Mar,o: estreia, na SIC, Do Outro Mundo que explora temas esotericos. 
8 de Mar,o: come,am as emissiies do canal SIC Mulher. 
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A RTPl inicia a sua "campanha oficial" para o Campeonato Europeu de Fu
tebol 2004 que se realiza em Portugal, ao qua! devera dedicar, ate Julho, entre 
400 a 500 horas de emissao. 0 pontape de safda da televisao publica e dado 
com a rubrica "A Caminho do Euro", logo a seguir ao Telejornal. 
12 de Mar,o: estreia, na TV!, a 2.' serie de Ana e os 7, produzida pela NBP. 
13 de Mar,o: o jornal Publico noticia que a RTP vendeu o ediffcio da Avenida 
5 de Outubro, em Lisboa, par 35 milhoes de euros. 
14 de Mar,o: estreia, na TV!, 0 Inspector Max, da autoria de Virgilio Castelo 
e das Produc;Oes Fictfcias, uma espfcie de "Rex, o cao polfcia", transmitido 
pela SIC. 
25 de Mar,o: o Conselho de Administra,ao da RTP anuncia, em conferencia 
de imprensa, que a empresa diminuiu em 2003 as suas perdas lfquidas em 
85,8%, passando dos anteriores 228,3 milhoes de euros de prejufzo para 32,4 
milh6es de euros. 
29 de Mar,o: a novela Morangos com Arucar, da produtora portuguesa NBP 
e emitida na TVI, estreia na Rede Bandeirantes de Televisao, no Brasil. 
31 de Mar,o: inaugura,ao das novas instala<;6es da RTP/RDP em Caho Ruivo 
e estreia de uma nova imagem grafica, concebida pela Brandia, que pretende 
articular entre si a totalidade dos canais da RTP, e que tern o azul como cor 
predominante. Inaugura-se igualmente um novo estudio para a informa,;ao. 
17 de Maio: o director-geral da TV! anuncia, em conferencia de imprensa, que 
a esta<;ao vai mobilizar mais de 250 dos seus cerca de 400 profissionais para a 
cobertura do Europeu de Futebol 2004 e assegura a colabora<;ao do treinador 
Jose Mourinho para o painel de comentadores desse Campeonato. 
28 de Maio: a SIC e a Televisao Oficial do Rock in Rio Lisboa, que come<;a 
hoje. O sinal de televisao gerado pela SIC vai possibilitar o acompanhamento 
do Rock in Rio Lisboa em mais de 70 pafses. 
1 de Junho: a NTV passa a chamar-se RTPN com uma nova grelha e nova 
imagem. 

Segundo dados da Marktest, o Telejornal da RTPl manteve em Maio, 
pelo segundo mes consecutivo, a lideran,a dos jornais de horario nobre dos ca
nais generalistas, situa,ao que nao se verificava desde Julho-Agosto de 1995. 
1 de Julho: a RTPl ultrapassou em Junho o share mensal da TV!, o que nao 
sucedia desde Setembro de 2000, quando a TV! mudou de imagem e introdu
ziu o Big Brother. 
5 de Julho: a SIC Internacional inaugura a sua emissao no Brasil, ficando dispo
nfvel em duas operadoras, a Net e a Sky, que constituem a empresa Net Brasil. 
1 de Agosto: termina, na TV!, Fear Factor, sem nunca ter atingido audiencias 
expressivas. 

7 de Agosto: estreia, na SIC, MegaCiencia. 
16 de Agosto: o jornal Correia da Manha noticia que o vencedor da l .' edi,ao 
do Big Brother tentou suicidar-se na madrugada de sabado para domingo. 
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17 de Novembro: a administrac;iio da RTP pede ii Alta Autoridade para a Co
municac;ao Social o parecer sobre a nomeac;iio dos jornalistas Luis Marinho 
para director de Informac;iio e Jose Alberto Carvalho para director-adjunto. 
6 de Dezembro: o Jornal Nacional (TV!) e, a partir de hoje, emitido num ce
nario renovado e com um grafismo reformulado. 
9 de Dezembro: Carlos Daniel e Miguel Barroso silo os nomes propostos para 
subdirectores da direcc;iio de Informac;ao da RTP, juntamente com Jose Ma
nuel Portugal, que sera responsavel pela informac;iio niio-diaria e regional. 

2005 

18 de Janeiro: SIC 10 Horas estreia "Bate Boca", um espac;o para debate poli
tico com a deputada Odete Santos e o empresario Manuel Serrao. 
28 de Janeiro: estreia, na SIC, a serie Ate Amanhii, Camaradas, de Manuel 
Tiago, pseud6nimo de Alvaro Cunha!, produzido por Tino Navarro. 
31 de Janeiro: Luis Andrade anuncia demissao do cargo de director de Pro
gramas da RTP, cargo que exercia desde Setembro de 2002, justificando a sua 
saida com a respectiva passagem a reforma. Para o seu lugar, e nomeado o 
director-adjunto de Programas, Nuno Santos. 
4 de Fevereiro: Marcelo Rebelo de Sousa assina um contrato de colaborac;iio 
com a RTP como comentador politico. 
6 de Fevereiro: a SIC inicia uma cobertura multimedia da campanha eleitoral 
para as eleic;oes legislativas (televoto, alertas por SMS ... ). 
11 de Fevereiro: estreia, na SIC, Inimigo Publico, uma adaptac;ao para televi
siio do suplemento do jornal Publico. 
20 de Fevereiro: eleic;oes legislativas (depois das eleic;oes o ministro que tutela 
o audiovisual e Augusto Santos Silva).
27 de Fevereiro: estreia, na RTP1, As Esco/has de Marcelo.
8 de Marc;o: estreia, no horario nobre da RTP1, Centro de Saude, uma serie
de 13 epis6dios apresentados pela jornalista Claudia Borges.
11 de Marc;o: a Impresa anuncia que passa a controlar 100% da SIC, depois
de comprar 49% das ac�Oes a vclrios accionistas.
20 de Marc;o: estreia, na TV!, a segunda edic;ao da Quinta das Celebridades.
3 de Abril: estreia, na TV!, Ninguem coma Tu, uma novela que aborda temas
como a cleptomania, a homossexualidade e a importiincia da beleza.
18, 19 e 20 de Abril: greve na RTP e na RDP, exigindo um Acordo Colectivo
de Trabalho mais justo.
11 de Maio: RTP e Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia assinam
um protocolo que preve a atribuic;iio pela RTP de 1,5 milhoes de euros por ano
ii ficc;iio cinematografica.
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30 de Maio: estreia, na RTPl, Notas Soltas, um espa,o de comentario a cargo 
de Antonio Vitorino, do PS. 
16 de Junho: no Telejornal da RTP pede-se desculpas aos telespectadores por 
se terem mostrado, dois dias antes, nurna reportagem sobre a pedofilia, ima
gens de menores que podiam ser identificados. 
21 de Junho: o director de Informa<;iio da RTP e ouvido na Comissiio de As
suntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias onde se discutiram a 
oportunidade e o metodo de contrata,ao de Antonio Vitorino, dirigente do PS 
para ocupar o espa,o de comentario intitulado Notas Soltas. Luis Marinho 
garantiu que a RTP pretende alargar esses espa,os de comentario a outras 
personalidades. 
25 de Junho: estreia, na RTPl, Noites de Veriio, um programa que percor
re varias cidades do pais, apresentado por Pedro Miguel Ramos e Merche 
Romero. 
26 de Setembro: Francisco Penim e o novo director de programas da SIC, 
sucedendo a Manuel Fonseca, que niio resistiu ao fracasso das audiencias pro
vocado pelas suas op,iies de programa,ao. 
30 de Setembro: Manuel Falciio, director d' A Dois:, comunica a administra
<;iio a sua inten,ao de sair. Sera substituido por Jorge Wemans. 
28 de Outubro: SIC apresenta "novas estrelas" para o horario nobre: Barbara 
Guimaraes, Rui Unas, Ricardo Pereira, Soraia Chaves, Bruno Nogueira. 
2 de Novembro: entrevista na TV! com o candidato a Presidencia da Repiibli
ca Mario Soares. A SIC entrevista Shakira que vence as audiencias. 
3 de Novembro: a RTPl ultrapassa a SIC em Outubro com uma quota de 
audiencia de 24,7% contra 24,4% da SIC. A lideran,a da TV! saiu refor,ada 
do balan,o mensal com uma quota de 32% face a 31,4% em Setembro. Desde 
Abril de 1995 que a RTP niio superava as audiencias mensais da SIC. 
8 de Novembro: o grupo espanhol Prisa torna-se o maior accionista da Media 
Capital, proprietaria da TV!. A Prisa adquire 33% do capital da Media Capi
tal. 0 acordo tinha sido assinado em Julho. 
11 de Novembro: Fatima Lopes conduz pela ultima vez SIC 10 Horas. 
20 de Novembro: Herman SIC deixa de ter a bolinha vermelha com a indica
<;iio de se tratar de um programa para piiblicos adultos, dirigindo-se a partir 
daqui a toda a familia. 
24 de Novembro: estreia, na SIC, Fatima que substitui SIC 10 Horas, manten
do-se a mesma apresentadora: Fatima Lopes. 
25 de Novembro: grupo RTL refor,a a sua participa<;iio na TV! com a compra 
de ac,iies a Fidelity Investments, passando para 32,2%. A Prisa detem 33% 
da Media Capital. 
2 de Dezembro: termina, na SIC, As Duas por Tri!s. 
16 de Dezembro: Manuela Moura Guedes despede-se da apresenta<;iio do ]or
nal Nacional. 
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