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Prefacio 

Por uma democracia a vir. 

A televisao de servii;o piiblico e a sociedade civil. 

Moises de Lemos Martins• 

Sabemos que a melancolia diz bem o espirito deste tempo. Agora que o real 
esta em falta e que a nossa epoca agoniza em sofrimento de finalidade, vemos 
o imaginario tragico poisar sabre nos e habitar-nos, qual coruja de Minerva
levantando voo ao entardecer.
A melancolia e a afec,iio que melhor caracteriza a idade do tragico, e esta mais
niio e do que a crise da modernidade. A sociedade de comunica,iio generali
zada que e a nossa, sociedade mediatica, onde a televisiio reina de um modo
indisputado, revela a crise do moderno, o que quer dizer a crise da esperan,a.
Sem exigencia etico-politica, pouco lhe importando o corpo que ha que dar a
comunidade, o nosso ideal democritico ganhou, na era medi3tica, um estatuto
poetico e estftico e satisfaz-se em melancolia.
E todavia, quando Max Weber explicou a dessacraliza,iio moderna pelo surgi
mento do Estado burocratico, da economia de mercado e da tecnociencia, tal
vez niio fosse imaginavel ainda a derrota da raziio triunfante. A modernidade
dessacralizava a razao secularizando-a, mas, ao perder o car3cter de princfpio
universal e intemporal, e ao adquirir uma dimensao hist6rica c�lturalmente
determinada, que a confinava a idade da tfcnica, a razao deixava, entretanto,
de ser olhada como o que salva e passava a constituir uma ameac;a aos pr6-
prios valores humanos.

� Director do Centro de Estudos de Com1mica¢0 e Sociedade (moisesm@ics.11mi11ho.pt). 
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Sabemo-lo hoje, o Estado burocratico abra,a-nos como s6 um urso nos pode 
abra,ar, quebrando na raziio monol6gica do controlo, niio apenas a ideia de 
um sujeito singular e livre, mas tambem o sentido das suas pr:iticas. Curioso 
destino este, o do nosso ideal democratico. Fundado no contrato livremente 
consentido, que um Estado de direito corporiza, e permitindo o sonho de uma 
sociedade governada em nome do bem, do justo e do verdadeiro, vemo-lo 
agonizar agora de aborrecimento, num quotidiano higienizado e atolado no 
indiferentismo e absentismo politicos. 
Por sua vez o mercado, com a regra da competic;ao total, fala-nos de um 
mundo raso, um mundo de troca total, sujeito ao prindpio da moeda, que e o 
equivalente geral de toda a mercadoria, bens, corpos e almas. 
Ja a tecnociencia, vemo-la constituir-se como uma realidade separada. Ela niio 
se cinge mais a simples instrumentalidade. Investe agora a pr6pria natureza e 
substitui-se a escatologia, como se <las suas realiza\Oes protesicas e cl6nicas 
(pr6teses de silicone, implantes de cabelo, implantes electr6nicos no cerebra 
para realizar up grades de inteligencia, implantes de embriiies clonados para 
apurar a rac;a humana) pudessemos esperar a superac;ao da nossa insuficiencia 
e a destrui,iio da morte. 
Esgazeada entretanto pela ideia da competi,iio total, a Cidade domestica a 
aventura humana, deixando-se embarcar em viagens tranquilas e sem risco ao 

reino da evas.io, do exotismo e do fantclstico, viagens essas que as tecnologias 
e os media !he prodigam em fartos borbotiies, e vive anestesiada, sem nenhu
ma espfcie de compromisso com a epoca e com as ideias que a motivam. 
A televisiio inscreve-se neste processo de dessacralizai;;:iio moderna, que se 
desloca do paradigma da palavra para o paradigma da visiio, por injec�iio e 
mobilizai;;:iio tecnol6gicas. Realizando-se como comunicai;;:iio, consumo e lazer, 
a televisiio e hoje uma realidade abismada pelo fantasma da transparencia 
comunicacional, deleitando-nos, mais do que qualquer outro medium, numa 
calda de emo�iies, que traveste de uma euforia puxada a manivela a aventura 
humana. 
Reverberante de luz, a televisiio realiza a nossa modernidade como racionalida
de tecnol6gica e como experiencia estetica. Ou seja, a televisiio niio s6 nos ine
bria num pluralismo de jogos e simulacros, como, por outro !ado, chafurda sem 
esperan,a num quotidiano transformado na presa facil de uma transcri,iio rui
dosa e incessante, que o nega enquanto quotidiano em que arriscamos a pele. 
Falando especificamente da televisiio publica, e passive! dizer que desde sem
pre ela foi entre nos uma realidade de caracter estatal, que serviu todos os 
governos, sem que alguma vez tivesse servido publico algum. E hoje, alem de 
estatal, a televisiio publica e uma realidade mercantil, porque mercantis siio 
todas as televisiies privadas, cujo modelo ela tern reproduzido. 
0 servi,o publico de televisiio niio pode, todavia, confinar-se nunca a um 
vinculo estatal, que significaria sempre uma obediencia governamental. Deve, 
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excluido ou o bem sucedido, o cidadiio iletrado e o iliterato ou o erudito, o 
cidadiio margiualizado e desqualificado ou o cidadiio realizado. 
Se alguma promessa pode tealizar um servi�o publico de televisiio sen\ 
exactamente essa, a de se colocar de raiz no horizonte de uma comunidade 
partilhada. 0 livro que diio a estampa os investigadores do Projecto "Medias
c6pio", do Centro de Estudos de Comunica�iio e Sociedade da Universidade 
do Minho, niio tern outro fio condutor. A proposta de Televisiio e Cidadania

consiste, sintetizando, em "fazer da vida social o centro de gravidade a partir 
do qual o servic;o pt'.iblico e pensado, se estrutura e concretiza". Do que se trata 
neste livro e, com efeito, de associar os cidadaos a pr6pria ideia de servi�o pll
blico de televisiio, desde a sua defini�iio politica as formas que o concretizam 
e a avalia�iio do servi�o prestado. 
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lntrodu�iio 
Servi�o publico - Uma perspectiva 

Manuel Pinto* 

0 Projecto Mediasc6pio1
, de que o presence estudo e parcialmente resultado, 

visa estudar, em permanencia, as transformac;Oes no campo da comunicac;ao 
e dos media em Portugal no contexto internacional, tendo por base a infor
ma,ao e os discursos veiculados pelos pr6prios media informativos2

• E, pois, 
no quadro de uma cultivada aten,ao ao que se passa a nossa volta, enquanto 
investigadores e enquanto cidadiios, que decidimos estudar e disponibilizar 
o nosso escudo sobre o servi,o publico, um assunto sobre o qua! alguns dos
membros do grupo tinham ja trabalho desenvolvido. Partimos, como sempre,
neste projecto, das quest6es e interrogac;Oes que os acontecimentos j.i de si
comportam, bem como das enuncia,oes e reflexoes formuladas por um con
junto de colunistas, polfticos, jornalistas, respons8veis dos media, acadfmicos
e alguns "outsiders", em textos publicados nos principais 6rg3os da Imprensa
generalista portuguesa, na Primavera de 2002. Perguntar-se-a: porque abordar
este periodo ou s6 este perfodo. E certo que assistimos noutros momentos a
emergencia de polemicas e tomadas de posii;ao tendo coma motivo a RTP e o
servi,o publico. Julgamos, porem, que nunca coma ap6s a tomada de posse do

.. Docente da Universidade do Minho (mpinto@ics.uminho.pt}. 
1 0 projecto "Mediasc6pio - Estudo da reconfigurai;io do campo da comunicai;iio e dos media em Pi;>rtugal" 
inscreve-se nas actividades do NU.cleo de Estudos de Comunica<;ii.o e Sociedade da Universidade do Minho e 
conta com o apoio financeiro da Fundar;iio para a Ciencia e Tecnologia, atraves do Programa Sapiens (Ref.: 
POCTUCOM/41888/2001 ). 
2 Os antecedentes deste projecto remontam a 1999 e um primeiro estudo, relativo ao perfodo 1995-1999 foi 
objecto de uma publicar;ao: M. Pinto et al. (2000). A Com1micaft10 e os Media em Portugal 1995-1999: Crono
/ogia e Leitura de Tendetu:ias. Braga: Departamento de Cifncias da Comunicar;iio da UM. 
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XV Governo Constitucional o debate foi tao intenso e extremado. E isto ficou 
a dever-se, em grande medida, ao facto de o Executivo saido <las elei,oes de 17 
de Mar,o de 2002 ter decidido adoptar medidas drasticas, eventualmente sus
ceptiveis de alterar radicalmente o quadro vigente de funcionamento do ser
vi,o ptiblico. Confrontado com uma situa,ao econ6mica na RTP por muitos 
considerada desastrosa e por muitos outros tida como resultado de contumaz 
incapacidade ou inepcia poHtica, ma gestao e incumprimento <las obrigac;6es 

financeiras por parte do Estado, o Governo substituiu - de forma polemica - a 
Administra,ao, apontou a eventualidade de reduzir o ntimero de canais e o do 
pessoal e colocou sobre a mesa o cenario da extin,ao da empresa, seguido da 
cria,ao de urna nova entidade. 
Importa recordar que, no Programa do XV Governo, se observa que "ao 
contririo do que seria desejavel, o conceito e a pr.itica do servic;o pllblico, 

em particular na televis8o, rem sido fonte de polemica, de concorr@ncia quase 
irracional corn os operadores privados e de esbanjamento dos dinheiros pti
blicos". Mas ai figura tambern a inten,ao de promover a defini,ao do que e o 
servi,o ptiblico de radio e de televisiio "de forma consensual por constituir um 
pressuposto de qualquer polftica seria de comunica,ao social". 
Nesse docurnento programatico, o Governo defende que o Estado "deve 
manter uma presem;;:a no sector audiovisual, concretizada num servic;o pllblico 
financiado de forma transparente e que contribua, pela via positiva e com agi
lidade, para a defesa dos interesses dos Portugueses e para um funcionamento 
mais saudavel do mercado". Todavia, a partir do mornento em que a polemica 

.eclodiu, foram v3rias as vozes que aproveitaram a "boleia" do processo po
litico, para preconizar uma retirada total ou quase total do Estado do sector 
da comunica�ao social. 0 argumento apresentava-se aparentemente l6gico e 

6bvio. Para Jose Pacheco Pereira, por exemplo, o programa do Governo, que 
considera "confuso e insusceptivel de resolver qualquer problema de fundo", 
recua numa posi,iio anterior do Partido Social-Democrata de defender um 
servi�o ptiblico "contratualizado com o sector privado"3. Outras posi�6es 
exprimem a preocupa,iio de que seja quantificado o SPT (Servi,o Ptiblico de 
Televisiio). Este e um registo em que sintoniza igualmente o programa do XV 
Governo e que levou o jornalista Jose Vitor Malheiros a observar, na sua co

luna no Publico, que se assiste, neste processo, ii redu,ao do servi,o ptiblico 
a um "pacote de actividades" e a inerente tentativa de propor uma "televisao 
com servi�o pU.blico", em vez de uma "televisao de servi�o pU.blico", onde o 
servi�o pU.blico "nao seja uma aHnea da programa�ao mas a sua estratfgia 
directriz, a sua razao de ser"4

• 

1 Cf. Por exemplo, Jose Pacheco Pereira (2002). "Nern 'Servir;:o', nem 'PUblico"'. P,iblico, 9 de Maio de 2002. 
Esta posii;iio seria refori;ada dois dias depois, no mesmo jornal, por Jose Manuel Fernandes. 
4 Jose Vltor Malheiros (2002). "Meia Hora de Servii;o PUblico?". P1tb/ico, 14 de Maio de 2002. 
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Salvo algumas honrosas excepc;Oes, as universidades, os centros de investiga
,iio e os academicos em geral tern estado bastante alheados do estudo <las po
liticas de comunica,iio e da pesquisa relacionada com os media e em particular 
a televisiio. E certo que a investiga,iio e o ensino siio realidades relativamente 
recentes em Portugal, mas ate por isso se torna necess3.rio recuperar do nosso 
atraso e contribuir para que as opi;6es politicas e culturais se apoiem em co
nhecimento rigoroso do terreno. A nossa quota-parte nesse processo queremo
-la assumir por inteiro. 
Neste estudo, propomo-nos apresentar, apoiados em trabalhos inspiradores de 
outros estudiosos, contributos para um projecto de servi,o publico de televisiio 
caracterizado pela efectiva participa,iio do publico em todas as etapas da sua 
defini,iio e implementa,iio. Fazemo-lo no pressuposto de que niio e suficiente 
a titularidade publica de um operador, a independencia da sua ac,iio e a defini
�ao de um certo tipo de contelldos para que o canal ou canais assim operados 
se distingam de forma significativa dos operadores privados. Estamos conven
cidos de que se imp6e que a entidade publica de televisiio defina e concretize 
um outro modo de estar presente na sociedade, explorando modalidades de 
comunica�ao que abram as portas as instituic;Oes, grupos e organizai;Oes da 
sociedade civil, as suas iniciativas, preocupa�Oes e situac;Oes. Isto e, que torne 
a televisiio publica uma verdadeira televisiio dos cidadiios. 

A televisiio: uma questiio de cidadania 

A afirma,iio de que a televisiio - e por maioria de raziio a televisiio publica - e

uma questao de cidadania tern pressupostos te6ricos e consequencias pri:lticas 
que os autores deste trabalho gostariam de explicitar. 
Os pressupostos referem-se, como niio podia deixar de ser, a concep,iio de 
sociedade e ao lugar que os meios de comunicac;ao social nela ocupam. 
Os estudos sociol6gicos sobre a televisiio siio em grande medida marcados por 
um mediocentrismo do qua! niio partilhamos. Por mediocentrismo entende
mos as orientac;Oes, correntes e abordagens, te6ricas e empfricas, que colocam 
os meios de comunicac;ao como perspectiva e centro organizador da an3.lise e 
que tendem a ver a vida social como que gravitando em torno deles. 
Para as orientac;Oes mediocentricas, o poder da iniciativa esta no centro, ou 
seja, nos media, cabendo a envolvente um papel predominantemente passivo, 
de destinat3.rio. 0 modelo de comunicac;ao e, assim, assimetrico, predominan
temente de sentido t'inico, irradiando do centro para a periferia. 
No caso da televisao, e ao operador que compete definir e pOr em pr3.tica uma 
estrategia de ac,iio que consiga impacto na sociedade. Embora se trate de uma 
ac,iio balizada no piano juridico-legal e, de forma mais difusa, no piano cul
tural, a experiencia mostra que a 16gica de ac,iio <las televis6es e de tal modo 
pesada e complexa, que se torna dificil contraria-la e faze-la inflectir. 
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Seja pelos mecanismos do mercado e da inerente busca da maximiza,iio do vo
lume e caracterfsticas das clientelas, seja pelas pressoes e jogos do Estado e dos 
governos, permanentemente tentados pela influencia e busca do assentimento 
as polfticas do momenta, a l6gica televisiva dificilmente se exime a uma teia de 
interesses e de estrategias que tendem a fazer da TV generalista um poderoso 
instrumento de conquista. Entendemos que um servi,o publico de televisiio, 
para que efectivamente o seja, s6 tern vantagens em se libertar destas amarras 
e conquistar o seu espa,;o aut6nomo, entrosando-se de forma progressiva e 
consistente com as dinamicas e as instituii;Oes sociais. 
E de reconhecer que, de um ponto de vista te6rico, ha riscos na opera,iio aqui 
implfcita de colocar em contraposi,iio a Sociedade ao Estado e ao Mercado. 
De facto, s6 por exigencias da analise essa contraposi,iio se pode fazer. De 
facto, o mercado constitui um ambito para a ac,iio dos cidadiios e um dos 
eixos fundamentais de estrutura,iio da sociedade, enquanto que o Estado e a 
expressiio da organiza,ao polftica da sociedade com vista a resposta aos inte
resses colectivos e niio primeiramente aos interesses particulares. 

As ultimas decadas tern permitido assistir a transforma,oes profundas na 
rela,iio entre estes polos. 0 mercado, cada vez mais internacionalizado e 
globalizado foi-se sobrepondo ao Estado, acantonado numa l6gica de ac,iio 
acentuadamente nacional. Se houve perfodos na Hist6ria em que o Estado 
dominou a Sociedade, actualmente o Mercado sobrep5e-se, a ponto de ser por 
vezes erigido em instancia central e decisiva da vida publica e privada. Como 
escreveu recentemente Boaventura de Sousa Santos, "ao dominar a esfera da 
autonomia dos cidadiios, o Mercado passou a estar na base da concep,iio 
dominante da sociedade civil"'. Ora, se e certo que niio se pode prescindir do 
lugar e papel do Mercado numa analise das diniimicas sociais, niio e menos 
certo que ele constitui uma dimensiio da sociedade e niio se pode confundir 
com ela ou sobrepor-se-lhe. 
A televisao de servi,;o pllblico tern sido, em nosso entender, um instrumento 
eficiente e poderoso no quadro de uma "acc;ao estratfgica" no sentido em que 
Habermas utiliza o conceito. Mas dessa ac,ao quern sai a perder e a sociedade 
civil e os cidadiios em geral. 0 motivo fica a dever-se ao facto de os programas 
politicos e a ac,iio do operador televisivo niio descolarem da 16gica do jogo 
Estado-Mercado. 
Correlativamente, podemos dizer, pela afirmativa, que a televisiio de servi,o 
publico se diferencia como realidade especffica, quando e na medida em que 
se assume como uma instituic;ao da sociedade, agindo em estreita relac;ao com 
as outras instituic;Oes, vocacionada para lhes dar vez e voz, sem estar condicio

nada pelas exigencias do sucesso, embora tambem niio as enjeitando. E nesta 
rela,iio de horizontalidade, dando corpo a um projecto de ac�iio comunicativa 

5 Boaventura de Sousa Santos (2001). "A Sociedade Civil Global". Visiio, 8 de Fevereiro de 2001.
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de natureza mais interactiva, que vemos emergir o sentido da existencia de um 
operador televisivo actuando em nome da comunidade e ao seu servi\O. 
Nao se trata apenas, por conseguinte, de uma questiio de contextualiza\iio da 
analise deste problema na vida social. Trata-se de fazer da vida social o centro 
de gravidade a partir do qua! o servi,o publico e pensado, se estrutura e se 
concretiza. Ea ac\iio social, na variedade das suas formas, agentes e contextos, 
que da sentido ao servi,o publico. E no quadro das dinamicas sociais que os 
cidadaos, individnal ou organizadamente, podem assumir o servi,o publico 
como coisa sua, como espa\o e oportunidade para tomar a palavra e reconhe
cer a palavra dos concidadaos. 
A exigencia de ruptura - te6rica e empfrica - com a perspectiva mediocentri
ca, que atr.is referiamos, adquire agora uma maior nitidez. Nao porque nao 
seja legftimo pensar um determinado meio de comunica,iio (ou o sistema me
diatico no seu conj unto) a partir dele pr6prio. Mas porque, no debate sob re 
os destinos e as op,oes em jogo quanto ao servi,o publico de televisao, e a 
orienta,ao sociocentrada que (nos parece aquela que) mais permite recortar a 
especificidade, alcance e sentido desse mesmo servi,o publico. Tai orienta,ao 
engloba duas componentes: uma diz respeito a materia substantiva do SPT; a 
outra refere-se a metodologia e posicionamento. Examinemos, sumariamente 
embora, cada uma delas. 

Os contelidos do servi�o pliblico 

A televisiio de servi,o publico afirma-se e diferencia-se pelo seu caracter de 
referencia e de exemplaridade. Em lugar de nivelar por baixo, poe a fasquia da 
exigencia o mais elevada possfvel, no que toca ao profissionalismo, as especi
ficidades do discurso e estetica televisivos, a capacidade de despertar interesse 
e de alargar horizontes. Nao envereda por uma politica minimalista que se 
circunscreve aos mfnimos que a lei preve. 
Esta "excelencia", que deve constituir uma permanente meta a perseguir, nao 
se pode confundir, no estilo e nas formas, com sisudez ou elitismo. A televisao 
incorpora na sua natureza uma componente relevante de entretenimento que 
importa cultivar com born gosto e descomplexadamente, de forma equilibrada 
com emiss6es mais informativas e formativas. Nenhum gfnero televisivo deve 
ser, a partida, estranho a televisiio de servi,o publico, porquanto a "pedra-de
-toque" niio se situa ao nfvel dos gCneros, mas antes no modo de os tratar e de 

confeccionar com eles a grelha de programa,ao. Virtualmente, uma telenovela 
de qualidade ou um espectaculo pedem uma dignidade e um nfvel analogos aos 
de um documentario ou de um debate de um assunto de actualidade. 
Nao entendemos a televisao como uma escola e demarcamo-nos de uma fre
quente propensiio de alguns sectores, que gostariam de ver os canais de TV 
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dos para a participa<;ao dos cidadaos nos assuntos que mais directamente !hes 
dizem respeito, para acolher e fazer ouvir a sua voz e para apoiar projectos 
inovadores no iimbito da vida social e da cria,ao cultural. Sera de esperar que 
o operador a quern compete proporcionar o SPT seja capaz de accionar esta
pan6plia de possibilidades, conferindo a iniciativa neste campo uma orien
tac;ao nao para o neg6cio mas para o aprofundamento e enriquecimento do
espa,o publico.
Dos debates havidos no seio do grupo fica-nos a percep,ao e mesmo a con
vic,ao - ilustrada e aprofundada nas paginas que se seguem - que, para levar
a pr.itica as linhas estrategicas aqui esbrn;adas, seni preciso uma mudanc;a em
profundidade na institui<;ao RTP. Sendo dificil instaurar rupturas drasticas e
profundas num corpo que se foi fazendo ao longo do tempo, admitimos que
sem elas possa ser dificil criar as condi,5es de explorar um percurso novo e
uma nova forma de estar. Mas tambfm nos parece que, se nao for para fazer
tal percurso com os cidadiios e ao seu servic;o, niio compensara abrir as feridas
que porventura vai ser preciso abrir. Uma coisa e certa: a razao econ6mica
- e por maioria de razao economicista - pode ser uma razao muito forte e ate
determinante para a mudanc;a. Mas ser:i sempre e necessariamente uma razao

coxa, que £ere sem objecto e mata sem sentido. Nao e essa a radicalidade das
medidas para que aqui apontamos.

0 leitor niio devera procurar neste livro nem um manual sobre o modus fa

ciendi do servi<;o publico de TV, nem muito menos um programa de ac,ao. 
Num pais com graves carencias ao nfvel dos estudos sabre os seus media e, a 

fortiori, sabre o seu servii;o pUblico, preferimos enunciar e discutir para.metros 
e formular uma metodologia, sem, no entanto, nos esquivarmos as quest5es 
mais concretas. 
0 itiner3rio que propomos encontra neste primeiro capitulo um arranque que 
se prop5e corno enquadramento geral do problema, procedendo a sua contex
tualiza,iio e a defini,ao dos pressupostos em que este contributo assenta. 
Segue-se um capitulo da autoria de Joaquim Fidalgo, que procede ao levan
tamento e cruzamento de conceitos e acepi;Oes relacionados com o servi�o 
piiblico, nao tanto com o intuito de propor uma defini<;ao de servi<;o publico 
de televis.io, mas, acima de tudo, de arrumar um pouco a casa, neste frondoso 
e minado terreno conceptual. 
0 capitulo seguinte elaborado por Helena Sousa e Luis Santos analisa a RTP 
e o servi�o piiblico no quadro da economia politica dos media, vincando a 
traject6ria hist6rica do operador publico portugues e real,ando o facto de, 
com excep,5es relevantes, ter existido mais voltado para o Estado do que para 
a Sociedade. 
Nao podia deixar de figurar aqui uma analise e uma proposta de linhas orien
tadoras relativamente a 16gica de programa,iio de servi<;o publico, a constru-
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<;iio da grelha e a filosofia de produ,iio dos programas. Desta materia se encar
rega Felisbela Lopes, uma aurora que regressa ao estudo do servi,o publico, 
depois de ter analisado o Telejornal desde esse ponto de vista'. 
Uma questiio incontornavel para quern rellecte sobre o problema que aqui nos 
ocupa diz respeito ao lugar que cabe ( ou niio) a publicidade. Para Helena Gon
<;alves e Helena Pires, que abordam o assunto, niio se trata apenas de analisar 
em que medida constitui a publicidade uma modalidade de financiamento e, 
existindo, qua! a expressiio que deve ter. Para as auroras, a publicidade e uma 
fonte de receitas, mas e igualmente um terreno de criatividade e uma forma de 

expressiio cultural que o servi,o publico deve cuidar com especial aten,iio. 
Considerando a orienta<;iio adoptada nesta abordagem do servi,o publico, 
niio se poderia deixar de dar uma enfase especial ao papel dos cidadiios no 
servi,o publico de televisiio. E sobre essa materia que Manuel Pinto se debru
<;a, revendo e debatendo os conceitos de audiencia, propondo uma abordagem 
ecol6gica da televisiio e relacionando essa abordagem com os modernos con
ceitos de cidadania. 
Por fim, e sob a forma de conclus6es e recomenda<;6es, enunciam-se os vclrios 

aspectos que, do ponto de vista dos autores deste estudo, deveriam ser tidos 
em conta no desenho, materializa,iio e acompanhamento do servi<;o publico 
de televisiio. 

6 Felisbela Lopes {1999). 0 Tele;ornal e o Servifo Piiblico. Coimbra: Minerva.

21 





I. De que e que se fala
quando se fala em Servi�o Publico de Televisao?

Joaquim Fidalgo• 

1. 0 consenso inicial

No princfpio, o Servi�o Publico de Televisao (SPT) - ou, mais latamente, o 
"Public Service Broadcasting", por incluir tambem a radio - era relativamente 
facil de definir e aceitava-se de modo bastante consensual. 0 seu aparecimen
to, com os contornos que nos fomos habituando a identificar, costuma asso
ciar-se a cria�ao da BBC, no Reino Unido, em 1926, cujo caracter pioneiro 
acabou por servir, em boa medida, de "padr3o" e modelo orientador para os 
diversos paises do espa�o europeu. 
Durante decadas, a situa�ao manteve-se estavel, desde logo porque funcionava 
em regime de monop6lio - e monop6lio do Estado. Ou seja, era assumido ta
citamente que a um "servi(i'.o p\lblico" de televisa.o correspondia um "servidor 
publico", um operador de propriedade, financiamento e controlo estatais, e a 
quern era reconhecido facilmente o "estatuto formal de institui�ao do dominio 
publico" (Sondergard, 1999: 22). Sucedia isto, convem recordar, num contexto 
particular, tanto em termos politicos como tecnol6gicos, quando parecia 6bvio 
que se cometesse ao Estado a gestao completa de um bem publico valioso e 
escasso - o espa�o radioelectrico -, e tambem que se esperassem dele os avul
tados financiamentos necess.irios a promo'rao e aproveitamento massivo desse 
novo meio de comunicac;ao que era a televisao. Seria, assim, mais uma "tele
visiio pllblica" (por contraposic;iio a "privada,,) do que um "servic;o pllblico" 
com a significa�iio vasta e multifacetada que hoje se !he atribui - nao obstante, 

� Docente da Universidade do Minho (jfidalgo@ics.mninho.pt). 
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no caso britanico, se falasse claramente de instituir "a national service in the 

public interest" (cit. por Scannell, 1996: 25). De resto, a pr6pria n0<;iio de 
"publico" tern evolufdo ao longo dos tempos, dando azo a mal-entendidos ou 
a interpreta,oes nem sempre coincidentes. Como diz Adriano Duarte Rodri
gues1, "a persistencia, nos pafses latinos, da confusao entre servit;o pllblico e 
empresa estatal e particularmente reveladora [da] incipiente emancipa,iio dos 
cidadaos perante o exerdcio do poder". 
De entre os princfpios b::i.sicos que regiam esse SPT original, sobressafam alguns 

que, pelo menos no piano te6rico, sempre foram acompanhando o conceito: a 

universalidade (fazer chegar televisiio a todos os cidadiios do pafs, e em igual
dade de condi,oes de acesso), a diversidade (uma programa,iio variada, regida 
genericamente pela conhecida trilogia: informar, formar e entreter), o financia
mento publico (fosse atraves de uma taxa associada it posse de um aparelho de 
televisiio, fosse mediante recurso ao or,amento de Estado) e a independencia 
(tanto face aos diferentes governos como face a interesses particulares) - embo
ra este ultimo, sobretudo nos tempos de posse estatal em regime de monop6lio, 
tenha sempre sido dos mais polemicos e mais desigualmente observados. 
E relativamente pacffico considerar que, nos seus prim6rdios, o SPT aca
bou por desempenhar um papel importante no contexto de afirma,iio dos 
estados-nat;3o, funcionando coma elemento unificador em termos politicos, 

lingufsticos e culturais, favorecendo a identidade nacional (Tadayoni, Henten 
e Skouby, 2000). Dele se esperava tambem alguma fun,iio educativa, que teve 
os seus aspectos positivos para a fpoca, mas associou igualmente a televisao 

publica europeia uma "forte tradi,iio paternalista" (ibidem) que ainda hoje 
niio tera desaparecido de todo. 

2. Novos ceniirios, novos sentidos

Uma conjugas;:iio de factores polfticos, sociais, culturais, econ6micos e tecno-

16gicos fez com que tanto a concePfiio como a pr6pria prdtica do SPT tenham 
evolufdo substancialmente na Europa, sobretudo na segunda metade do seculo 
XX, e muito em particular na decada de 80. Em ripida sfntese, destaquem-se 
os seguintes aspectos: 

• desaparecem os monop6lios estatais do neg6cio de televisiio, que e alargado
a operadores do sector privado, movidos por uma l6gica predominantemen
te comercial (mesmo quando, coma sucedeu em v::i.rios casos, a autorizai;iio

desta actividade por parte do Estado, em regime de concessiio, tenha sido
acompanhada de um mais ou menos exigente "caderno de encargos");

1 Ver Adriano Duarte Rodrigues (2002), "Modelos de servi�o pllblico", &presso, ed. de 15/6/02.
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A crise que vai afectando o SPT e definida por alguns autores (v. Yves Achille, 
citado por Raboy, 1996) como uma crise tripla: de financiamento, de funcio

namento e de identidade. No fundo, trata-se de ver ate que ponto ele deve e/ou 
pode encontrar, nestas novas condir;oes, urn lugar pr6prio e um papel especffi
co, que seja vantajoso para o conj unto da sociedade e para todas as partes que 
a cornp6ern. Porque um dado parece tambem ter-se imposto a evidencia: ao 
contririo do que sucedeu, par exernplo, no sector da imprensa - onde, convfm 
nao esquecer, o "custo de entrada" continua a ser muitfssimo mais baixo -, a 
progressiva liberalizar;iio da actividade televisiva niio conduziu (pelo menos, 
ate agora) a diversidade de ofertas e propostas que os mais optimistas defenso
res de um mercado livre prediziam (Collins, 2002). Pelo contrario, a tendencia 
global orientou-se mais no sentido da uniformiza<;iio e do mimetismo concor
rencial, deixando cada vez mais desguarnecidas (porque as pr6prias televisoes 
publicas foram em muitos lugares arrastadas pela mesma onda) areas de pro
gramac;ao menos susceptfveis de captar audifncias imediatas e os correlativos 
investimentos publicitclrios. Simultaneamente, esta uniformizac;iio contribuiu 
para o enfraquecimento das televis6es publicas: como sugere Felisbela Lopes, 
citando Hugues Le Paige, "ao afrontar as estac;Oes privadas no seu pr6prio ter
reno, os canais pllblicos nao s6 renunciam ao seu maior trunfo - o de serem a 
diferenr;a - corno se colocam numa situar;iio de inferioridade, particularmente 
quando pretendem rivalizar ao nfvel do espectaculo puro" (Lopes, 1999: 57). 

3. Tempos de crise

No momento actual, e face ao imparavel desenvolvimento das televis6es co
merciais, as situac;Oes nos diversos pafses que nos siio mais pr6ximos parecem 
oscilar entre tres cenarios possiveis (Achille e Miege, 1994): a) criar;iio e desen
volvimento de um novo modelo de servir;o publico, alternativo e claramente 
diferenciado do modelo comercial; b) gestiio de um sistema misto que consa
gre algum tipo de equilfbrio entre as duas formas de fazer televisiio, dando it 
publica um caracter minimalista e basicamente supletivo; c) aceitar;iio de um 
caminho de progressiva desintegrar;iio <las televis6es de servir;o publico no mo
delo comercial e de l6gica exclusiva de mercado. Niio e ainda claro qua! deles 
vai ganhando preponderincia, sendo certo, no entanto, que "as limita�Oes com 
que troper;aram as estrategias de adaptar;iio dos canais publicos e a diversifica
r;iio das modalidades televisivas de emissiio e recepr;iio niio fazem seniio tornar 
mais complexa a busca de uma renovar;iio da televisiio publica" (ibidem). 
"Elclstico" como se foi revelando ao longo dos Ultimas setenta anos, o concei

to de "servir;o publico de televisiio" e hoje entendido de formas diversas, nem 

sempre se sabendo exactamente de que e que se fala quando se fala dele. 0 con
ceito era claro nos infcios (mesmo que o seu contetido se formulasse de modo 
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4. 0 debate em Portugal

E neste pano de £undo que deve inscrever-se o intenso e polemico debate que 
eclodiu em Portugal, na sequencia das intenc;oes manifestadas pelo Governo 
PSD/CDS-PP, saido das eleic;oes legislativas de 17 de Marc;o de 2002, de alterar 
substancialmente o quadro em que ate agora tern funcionado a televisiio publi
ca em Portugal- seja com uma profunda (embora niio totalmente explicitada) 
reestruturac;iio da RTP, seja com a pr6pria redefinic;iio do modelo global de 
presta<;iio de um Servic;o Publico de Televisiio no nosso pais. 
Exemplo desse largo debate foram as paginas e paginas que a imprensa pe
ri6dica ]he dedicou, sobretudo no segundo trimestre de 2002. Opini6es de 
colunistas, de politicos, de jornalistas, de artistas, de professores, de gestores, 
"cartas ao director" de cidadiios interessados, mllltiplos editoriais, entrevis
tas polfmicas, etc., serviram para, no meio de algumas querelas nem sempre 
estimulantes, chamar a atenc;iio para quest6es de £undo no funcionamento da 
sociedade actual. E nelas se inscreve, consabidamente, o papel dos meios de 
comunicac;ao no todo social (com especial relevo para esse fortfssimo e omni
presente meio que e a  televisiio), de par corn o papel que o Estado deve ou niio 
ter, e como, na articulac;ao com esse domfnio. 
Escreveu-se e debateu-se muito sabre se deve ou niio haver Servic;o Publico de 
Televisiio (SPT) em Portugal, ou mais genericamente se ainda faz sentido, hoje, 
falar em "servic;o pU.blico" nesse domfnio; procurou-se definir o que seja ou nao 
seja "isso" de SPT, olhando para dentro de portas mas tambem para o que se 
passa alem-fronteiras; discutiu-se a multiplicidade de cenarios concretos de urn 
eventual servic;o publico a cargo de urn operador propriedade do Estado (quan
tos canais, que canais, que contelldos, que programac;iio, que estrutura, que ges
tiio); questionou-se a simples necessidade de que a um servic;o publico de televi
siio corresponda um operador publico de televisiio; polemizou-se sabre o que e 
ou nao e qualidade na inforrnac;ao e no entretenimento, e com que critfaios isso 
pode avaliar-se; procurou-se uma serie de formulas para resolver o problema 
do financiamento desta actividade; enfim, aflorou-se, mesmo que ao de leve, 
o debate mais £undo, e mais complexo, sabre o lugar do cidadao nas opc;oes a
fazer, sempre tiio marcadas pela dicotomia redutora de 'mais ou menos Estado'

- onde os cidadiios tendem a ser olhados coma eleitores - e 'mais ou menos
mercado' - onde os cidadiios tendem a ser olhados coma consumidores.

De modo alga subtil, tambem se vislumbrou uma controversia mais estrutural
sabre as func;iies e responsabilidades do Estado no contexto politico, social,
econ6mico e cultural deste princfpio do seculo XXI, coma sugeriu o soci6logo
Jose Madureira Pinto2

: "Talvez niio seja par acaso que a discussiio em torno
do servic;o publico de televisiio se revelou, inesperadamente, tiio empolgante.

l Ver Jose Madureira Pinto (2002), "O Esrado: heranr;as esquecidas, desafios emergentes", in Piibfico, ed. de 
917/02. 
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ca isto que discutir o SPT a luz do que tern sido a RTP facilmente nos leva a 
caminhos sem safda: ninguem a defende como tal, nem os mais empenhados 
advogados de uma presen,a activa do Estado na oferta televisiva nacional. 
Questao diversa, para estes defensores, e se ela e ainda reestruturclvel ou se 
implica um recome,o do zero, em moldes totalmente novos e libertos do for
tfssimo "passivo" (nao s6 econ6mico-financeiro) acumulado. 
Em termos metodol6gicos, parece fazer sentido a proposta em tempo avan
,ada pelo politico Jose Pacheco Pereira': "Definir em termos claros o que e o 
'servi,o publico' que o Estado tern obriga,iio de prestar no domfnio da comu
nica,;ao social e, s6 depois, escolher os meios atraves dos quais ele e prestado", 
admitindo-se (pelo menos, admite-o o autor) que esses meios e instrumentos 
"podem variar conforme a situa'riio do panorama audiovisual privado e as 
necessidades 'pllblicas'". 

5. As responsabilidades do Estado

Por muito dissonantes que sejaIJ:1: as vozes, vislumbrou-se um consenso minima 
sobre a necessidade de o Estado ter a/guma ac,ao no panorama televisivo do 
pafs, sob pena de alijar as suas mais basicas responsabilidades na gestiio da 
coisa publica. E isto por diferentes raz6es: 

• Por um !ado, nos casos em que a televisiio e distribufda por via hertziana,
em sinal aberto, ela ocupa um bem publico ( que niio deve ser alienado ao
sector privado, mas concessionado com regras de utiliza,ao) e escasso (o
que reclama organiza,iio e regulamenta,ao adequadas).
• Por outro !ado, as necessidades dos cidadiios no que toca a televisiio
devem colocar-se essencialmente no mesmo piano dos servi,os publicos
de educa,ao, de saude, de seguran,a social, etc. Esse servi,o, ta! como os
demais, decorre das obriga,6es elementares de um Estado democratico para
com a sociedade, uma vez que, em tempos como os de hoje, as necessidades
fundamentais dos cidadiios niio se restringem aos bens materiais: a qualida
de de vida minima - e a capacidade de participa,ao activa e crftica na esfera
publica - passa tambem por informa,ao livre e plural, por forma,ao, por
cultura no sentido mais Jato, por lazer e entretenimento de qualidade. 0 fac
to de poderem coexistir, como coexistem em muitos destes dominios, ofertas
alternativas ou complementares oriundas do sector privado - e assentes,
naturalmente, numa l6gica de mercado, com um objectivo tambem (ou so
bretudo) de lucro econ6mico- niio desobriga o Estado das suas responsabi
lidades, designadamente em regular o funcionamento global desses servi,os,

� Ver Jose Pacheco Pereira (2002), "Nern 'servi'ro' nem 'pllblico"', Ptlb/ico, ed. de 9/5/02. 
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seu poder econ6mico, da sua situa�iio geogr.ifica ou do seu nfvel sociocultural. 
No que toca a televisiio, hoje em dia, ha importantes altera<;6es tecnol6gicas 
- sohretudo no que respeita a distrihui<;iio e a acessihilidade - que vao decerto
recolocar os termos da questao. Neste contexto, nao falta quern sugira que

o Estado devia tratar mais de garantir o acesso generalizado a toda a oferta
televisiva, nas suas mtiltiplas formas (existentes ou em perspectiva), com isso
alargando a capacidade de escolha livre dos cidadiios, do que propriamente a
oferecer, ele, produtos televisivos6

• 

Sabre o ponto 2: 

Mesmo no pressuposto de que grande parte da actividade de televisao e hoje 
(e sera cada vez mais) detida e gerida par empresas privadas, nem par isso se 
entende que o Estado deva ahdicar de toda e qualquer interven<;ao nesse domf
nio - como, de resto, sucede em mllltiplos outros sectores da vida econ6mica, 

em que se considera que o funcionamento do mercado, s6 por si, niio garante 
a integral prossecu<;iio do hem comum e pode gerar ate situa,oes an6malas 
(monop6lio, concorrencia desleal, ahuso de posi<;ao dominante, carteliza,ao, 
desrespeito por direitos dos consumidores, etc.)7. Essa interven�iio ocorreria 
a dois nfveis: no plano legislativo, tratar-se-ia de ir continuando a organizar 
a utiliza<;ao do espa<;o radioelectrico puhlico, hem coma do universo das 
telecomunica<;6es, e de ir alargando as possihilidades de entrada na actividade 
(e no neg6cio) da televisao, que actualmente, tamhem par raz6es tecnicas e 
financeiras, s6 pode interessar a empresas ou grupos de grande envergadura 
econ6mica; no piano da regula,;ifo e fisca/iza�Jo, tratar-se-ia de definir sempre 
com hastante clareza as ohriga<;6es hasicas de qualquer operador de televisao 
(com particular relevo para os que operam em regime de concessao de um 
espa<;o radioelectrico puhlico), intervindo sem pejo quando tais ohriga<;6es 
nao estivessem a ser cumpridas ou fossem ofendidos direitos fundamentais dos 
cidadaos. A operacionaliza<;ao desta interven<;iio pode fazer-se, coma e sahido, 
em diversos pianos, indo das instancias oficiais a quern cahe velar pela lega
lidade ate 6rgaos criados (ou a criar) para o efeito, especificamente voltados 
para o sector audiovisual, e desejavelmente mais dependentes do Parlamento 
do que deste ou daquele Governo. 

6 Recorde-se, por exemplo, a afirma\iio de Jose Manuel Fernandes {ver "O futuro depois da RTP", Ptiblico, ed. 
de 30/5/02): "O Estado sempre foi e seni melhor a construir infra-estruturas que democratizem o acesso de todos 
a tudo do que a 'programar cultura'. Deixemo-lo pois fazer aquilo para que tern realmente voca\iio e meios". Ou 
a de Jose Pacheco Pereira (ver "A fronda", P1lblico, ed. de 16/5/02): "Porque e que o Governo niio olha para os 
pequenos 91,905 km2 de Portugal e niio d.i o salto para o futuro, patrocinando um piano nacional de cablagem 
em fibra 6ptica, ao mesmo tempo que liberaliza no cabo a concessiio de licen,as para canais portugueses, produ
zidos por autarquias, ou por pequenas e grandes empresas do audiovisual, para que haja canais de debate, canais 
de fado, canais para amadores de bilhar ou xadrez, canais universit.irios, etc., etc.?". 
7 No j.i referido texto de Jose Madureira Pinto (ver nota 2), o soci6logo desenvolve a ideia de que "numa econo
mia aberta e competitiva, muitos dos pafametros em que assentavam as formas de actuai;ii.o do Estado sofreram 
uma modificai;iio estrutural"; niio obstame, como re fere noutro passo, "nem por isso e anulada a ideia de que o 
Estado deve continuar a estar presente na economia", e niio s6 como "regulador" - tambfm como "estratega". 

32 

















































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

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

23 E o caso das televisOes pU.blicas francesa e sufi;a de expressiio franc6fona. Neste Ultimo caso funciona ainda uma 
Autoridade Independente de Aprecia�ao de Queixas relativas a Radiotelevisiio, queixas que podem ser colectivas, 
quando formuladas por pelo menos vinte cidadii.os, ou individuais (cf. http://www.ubi.admin.ch/flindex.htm). Por 
sua vez, o Conselho do Audiovisual da Catalunha constituiu em Dezembro de 2001 o F6rum dos Cidadiios Utili
zadores do Audiovisual, constituido por associai;Oes de diversa natureza, instituii;:Oes educativas e culturais, com o 
objectivo de estudar medidas que promovam a qualidade dos conte\J.dos e o born uso dos media. Alem de que, no 
iimbito do mesmo Conselho, funciona tambem a Oficina de Defesa da Audiencia para receber reclamai;:Oes indtvi
duais ou colectivas relativas ao contelldo da programa�iio e da publicidade (cf. http://www.audiovisualcat.net/). 
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quietac;oes avanc;adas, em 1935, pelo director do Secretariado de Propaganda 
Nacional, Ant6nio Ferro, na inaugurai;iio da Emissora Nacional, sugeriam, 
desde logo, que o Estado entendia como natural uma postura instrumentaliza
dora dos 6rgiios de comunicac;iio - "A primeira grande interrogac;iio de quern 
toma posse deste lugar e a seguinte: deve a Emissora Nacional acompanhar o 
gosto do publico ou domina-lo? ( ... ) A Emissora renunciaria ao seu programa 
essencial, ao pr6prio tftulo de nobreza que contem o seu nome, se passasse o 
tempo a satisfazer as exigencias mediocres de certas camadas da populac;iio de 
radiouvintes, que precisam de ser orientadas, ensinadas e nunca lisonjeadas 
nas suas baixas tendencias. ( ... ) Este organismo falhara, na verdade, se nao for, 
em codas as horas, para alem da objectiva propaganda politica, o porta-voz da 
revoluc;iio libertadora e renovadora que lhe deu o ser" (1935). Na essencia, 
este entendimento muito particular manter-se-ia, quer ao nfvel do discurso 
quer ao nfvel da pratica, inalteravel ate 1974. 
0 projecto de Dec.-Lei de 1955 para a criac;iio da RTP continha clausulas 

sobre a suspensiio do servic;o pelo governo e sobre a eventual substituic;iio da 
empresa concessionaria, sempre que isso fosse do interesse nacional (Teves, 
1998:30). 0 entao ministro da Presidencia, Marcello Caetano, liderou todo 
o processo de estruturac;iio e fondac;iio da nova empresa de teledifusiio com
entusiasmo pessoal, desde as regras de concessiio as quest5es mais tecnicas.
De imediato, ficariam, porem, hem explfcitos receios e cautelas do Estado
Novo face ao meio que dava '<lores de cabec;a' a Salazar: "A televisiio e um
instrumento de ac�ao, benffico ou malefico, consoante o critfaio que presidir
a sua utilizac;ao. 0 governo espera que os dirigentes do novo servic;o publico
saibam fazer desse instrumento um meio de elevac;iio moral e cultural do povo
portugues" (Teves, 1998: 31).
Indubitavelmente, a RTP iria ser, em simultiineo, reposit6rio e catalisadora
de mnito mais do que isso. Ainda que controlada e clinicamente amputada, a
ficc;iio internacional (sobretudo angl6fona) trazia aos portugueses imagens de
outros universos sociais e impress6es de outros ambientes. A telescola cumpriu
um papel de relevo no combate a volumosa iliteracia; a produc;iio de ficc;iio
nacional (nomeadamente os teleteatros) aproximou a audiencia de textos li
ter.irios relevantes; os concursos e os espac;os de entretenimento divulgaram
pessoas e actividades ate entiio desconhecidas do grande publico e a emergen
cia de programas tematicos de grande sucesso (como a 'Conquista do Espac;o',
de Eurico da Fonseca; ou o 'TV Rural', de Sousa Veloso) contribuiu decisiva
mente para aquilo que e entendido coma o processo 'silencioso' de mudarn;a
social que ajudou, em ultima analise, a criar as condic;oes para o sucesso do
25 de Abril. Esta transformac;iio social niio aparente era contraria a alguns dos
dogmas ideol6gicos do Estado Novo, embora estivesse intimamente ligada a
estrutura de prioridades econ6micas e politicas do Estado.
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procurar novos rumos em paises necessitados de mao-de-obra, como a Frarn;a 
e a  Republica Federal Alema5

, contribuiram para a adopc;ao de novos padroes 
de comportamento e consumo, auxiliados por um aumento nos niveis de li
teracia e por um mais f.icil acesso a meios de comunicac;ao social nacionais e 
estrangeiros. 
A RTP integra-se, assim - mais por arrastamento do que por intenc;io expres
sa -, neste lento mas continuado movimento de transformac;ao que, sobretudo 
depois de 1960, possibilita uma maior complexificac;ao e interligac;ao do tecido 
social portugues. Com as devidas ressalvas, e possfvel falar, pela primeira vez, 
em sinais de homogeneidade que, definitivamente, comec;am a diluir a - ate 
af - quase estanque dualidade (aos nfveis social, econ6mico e geografica) que 
caracterizava o pafs no infcio do Estado Novo. Factores como um melhorado 
sistema de estradas, a acima mencionada transmigrac;iio de mao-de-obra e, ate 
mesmo, a circunscric;ao militar (num perfodo de doze anos mais de um milhao 
de jovens portugueses viajaram continuamente dentro do pals e para os territ6-
rios africanos) tiveram um papel igualmente relevante no despertar de um auto
conhecimento e, tambem, na emergencia de areas da vida social potencialmente 
contenciosas (Barreto, 1996: 36-37). 
Embora este processo espelhasse - se bem que com algum atraso - o sucedido 
noutros paises europeus, dois factores relevantes condicionaram a sua singular 
evoluc;ao: em primeiro lugar, o ritmo de mudanc;a foi muito mais rapido; em 
segundo lugar, aconteceu na sombra de um sistema politico formalmente imu
tavel, atento a qualquer tipo de dissidencia, energico a combater aquilo que 
percepcionava como pronunciamentos e iniciativas externas hostis e, acima de 
tudo, absolutamente contrario a qualquer passo no sentido de um modelo de 
governac;ao participada. 
Depois da subida ao poder de Marcello Caetano, em 1968, a RTP (tambem, 
nesse ano, com acesso a um 2" canal) passa a disponibilizar mais horas de 
programac;ao, com mais variedade tem.itica, e adopta claramente uma nova 
estrategia de relacionamento com uma crescente audiencia. A programac;ao 
aparenta reflectir um ligeiro abrandamento no controlo estatal (foi possfvel, 
por exemplo, assistir a pec;as de teatro de Garda Lorca), mas a informac;ao 
da passos muito significativos no sentido da ostensiva propaganda (ver Cadi
ma, 1996: 201-333). Enfrentando as emergentes dificuldades que resultavam 
do processo social de integrac;iio interna/maior contacto com o exterior e 
do envolvimento do pais num conflito militar em tres frentes, o governo de 
Marcello Caetano adopta (aqui, como noutras areas) uma postura com tanto 
de tentada conciliac;ao de interesses como de inultrapassavel contradic;ao. A 

ridos noutros pafses europeus. 0 termo correcto deveria ser suburbanizar;iio, uma vez que os fluxos migrat6rios 

internos quase nunca tinham como ponto de chegada as cidades, mas antes as localidades vizinhas (1996). 
5 Este novo emigrante e apropriadamente descrito como um 'trabalhador no estrangeiro e noivo na terra' (Ban

deira, 1993, citado em Ferrao, 1996: 36). 
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virtudes: a clareza de prop6sitos, a intencionalidade de ac,ao e a fuga a esteri
lidade de uma politica fundamentada na niio decisiio. 
Afigura-se demasiado cedo para avaliar em mais detalhe a valia das propostas e 
- sobretudo se recordarmos as dedara,;Oes de intern;6es de anteriores governos
- mais prematuro seria analisar os seus efeitos. Ainda assim, parece-nos seguro
ressaltar que este documento resulta, uma vez mais, da necessidade de adaptar
o operador estatal de televisiio a postura politica do governo do momento e
niio de um processo alargado de reflexiio sobre servi,o ptiblico de televisiio em
Portugal. A urgencia reformista justificou a inexistencia de um amplo e serio
debate, fundamentou o pontual trabalho de uma comissiio nomeada pelo exe
cutivo e reduziu a pouco mais do que uma formula,ao estilistica a no,iio de
'oportunidade hist6rica' de que fala o documento governamental. De lado ficou
a possibilidade real de se abrirem portas a uma participa,ao dvica consciente e
reflectida, incentivadora de divergencias e fomentadora de novas ideias.
0 novo operador ptiblico de televisiio, saido da profunda reestrutura,ao em
curso, devera reflectir uma diferente visiio do papel do Estado na sociedade
mas niio mais do que isso. 0 governo social-democrata entende que lhe cabem,
sobretudo, tarefas de regula,;ao e que, consequentemente, o seu peso nos v:i

rios sectores da economia deve ser reduzido. 0 enfoque dado, na apresenta,ao
do novo documento, a previsivel redu,ao de custos e bem sintomatico dessa
postura. Fica, porem, uma vez mais por responder a pergunta que nunca hou
ve tempo nem vontade para fazer: que Servi,o Ptiblico quer o ptiblico?. Para
que existisse Servi,o Ptiblico de Televisiio, na acep,ao que este livro encerra,
seria absolutamente necessclrio romper com a hist6ria, inverter o caminho e
inventar um futuro de interac,ao, num ambiente de declarada e permanen
temente auditada independencia. Para que isso acontecesse, seria necess.irio
que o Estado alterasse, de forma decisiva, a sua postura face ao meio e face a
participa,ao dos cidadiios.
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Tai coma a programa,ao, tambem o telejornal deve ser pensado integralmente 
numa l6gica de servi,o publico, actuante em todos os momentos: na selec,ao 
noticiosa, no alinhamento escolhido, nos textos que servem de piv6 aos tra
balhos noticiosos, no modo de constru,iio de uma pe,a (recolha de imagens, 
escrita do texto, montagem dos varios pianos ... ), na escolha dos assuntos que 
merecem directos televisivos, nas entrevistas feitas em estlldio. Em tudo isto, 
devem estar presentes os prindpios de neutralidade e de igualdade e os valores 
da qualidade e da diversidade. 
Atendendo aos modos de consumo televisivo, importa que a TV publica for
ne,a ao cidadiio uma informa,ao permanente acerca daquilo que se passa no 
pafs e no mundo. Normalmente os notici:irios sao os grandes iniciadores <las 
franjas hor:irias. Daf a sua localiza<;8o ser pertinente em quatro momentos
chave do dia: de manha cedo, a hara do almo,o, a hara do jantar e ao final 
da noite. 

1. 2 - Realidade regional
A micro-sociedade encontra na televisao um importante meio de valoriza<;a'.o. 

Para aqueles que siio objecto de mediatiza,ao, a respectiva visiio cat6dica dada 
pelo pequeno ecrii proporciona-lhes um nova olhar sabre uma realidade tida, 
ate entao, coma an6dina. Para aqueles que estao ffsica ou socioculturalmente 
distantes dos locais noticiados, o conhecimento daquilo que esta longe provo
cara certamente um olhar diferente do pais. Sublinhe-se que um dos prindpios 
do servi,o publico de televisao e o da igualdade e que um dos seus valores e o 
de ajudar a consolidar a identidade naciona/. 
Dominique Walton, atraves de uma metafora em que identifica a TV com a 
meteorologia, chama a atern;ao para a importancia de se atender a idiossin
crasia de diferentes locais: "Em primeiro lugar estamos interessada no tempo 
da nossa regiclo, mas nao o podemos isolar do resto do contexto, mesmo se 
acreditarmos que vivemos num 'microclima'. Depois, ha sempre curiosida
de em saber o tempo de outros sftios, porque temos al famflia e amigos .... " 
(1997: 105). 
Contando, em territ6rio nacional, com: 

• os centros de produ,iio do Porto, A,ores e Madeira;
• os centros de emissiio de Coimbra, Evora, Bragan,a, Faro e Castelo
Branco;
• as delega,6es de Vila Real, Viseu e Viana do Castelo;

a RTP podera aproveitar essas sinergias para fazer uma informa,iio descen
tralizada, mais pr6xima da realidade do pals e, consequentemente, menos 
monocromcitica. 
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Uma programa,ao de todos e para todos, tal coma vem sendo acordado quan
do se fala de um canal generalista de servi,o publico, implica, no caso da in
fancia e da juventude, emiss6es dirigidas aos diferentes segmentos etarios . No 
que ao panorama audiovisual portugufs diz respeito, repara-se que, enquanto 
a faixa dos 7-10 anos tern sido privilegiada nos ultimas tempos, a faixa ate 
aos 3 anos tern sido praticamente esquecida e a  idade pre-escolar come,a a ser 
seduzida para os produtos televisivos dirigidos a faixa escolar. 
Relativamente aos contelldos, parece-nos que a prodm;iio nacional, porque 
falada em lingua materna e assente numa realidade mais pr6xima da nossa 
idiossincrasia, seria preferfvel aos contelldos importados, ainda que sejamos 
da opiniiio de que estes niio devem estar, a partida, exclufdos. 
Nos finais dos anos 80 e infcio dos anos 90, a experifncia da "Rua Sesamo", 
uma co-produ,ao da RTP com a Children's Television Workshop (CTW), que 
ha varias decadas mantem vivo este programa no canal publico norte-ame
ricano, recorda que ideias exteriores a nossa realidade poderiio ter sucesso. 
No entanto, n.io se esquei;a tambfm que este programa niio foi directamente 
transladado do outro !ado do Atlantico para a grelha do canal publico de 
TV. Antes mereceu um trabalho apurado de uma equipa espedfica que reuniu 
profissionais das cifncias da educai;iio, professores, artistas pl.isticos, actores, 
escritores, realizadores e produtores de televisiio, na procura <las formas mais 
conseguidas de apresentar aos mais novos contelldos curriculares de natureza 
afectiva, cognitiva e social. Permitiu, deste modo, a constituii;ao de uma massa 
crftica que tornaria possfvel dar continuidade ao formato em produ,ao nacio
nal em "O Jardim da Celeste". Este investimento no publico dos mais novas, 
um dos patrim6nios da televisiio publica, perdeu expressiio nos ultimas anos. 
Ainda que um canal generalista de televisao a operar em aberto esteja apto a es
tabelecer uma comunicai;ao unidireccional com o receptor, isso nao significa que 
nao se possa descobrir estratfgicas para envolver os telespectadores a montante, 
durante e a jusante da emissao. Atender as perspectivas das pr6prias crian,as, 
auscultar as suas opiniOes seria, no £undo, atender aos direitos inscritos na Con
veni;ao sabre os Direitos das Criarn;as, ou seja, ao direito <las crian�as a opiniao, 
a participa,ao nos assuntos que !hes dizem respeito, a consulta directa. 
Os direitos de participa,ao surgem nos artigos 12° a 17 dessa Conven,ao. Esta 
estipula que os media tern o clever de divulgar informa,ao para as crian,as que 
seja benefica do ponto de vista social, moral, educacional e cultural, e que o Es
tado deve tomar medidas para estimular a publica,ao de materiais adequados e 
para as proteger de elementos prejudiciais. E no sentido de um complemento ao 
que o mercado oferece, de valoriza,ao da cultura, da linguagem e da experiencia 
dos mais novos, da diversidade, da garantia de acesso e da necessidade de esta 
questao ser enquadrada por recursos e condi�6es para a concretiza�ao de progra
mas de qualidade que se pronuncia a Carta da Televisiio para Criani;as, aprovada 
em 1995 na Cimeira Mundial sabre este tema. Deixamos aqui os seus vectores: 
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V. A publicidade e o servi�o ptiblico de televisiio (o caso RTP).
Contributos para uma reflexão

Helena Goncalves e Helena Pires" 

1. lntrodu�ao

Pensar a publicidade no quadro do actual debate nacional sabre a RTP exige, 
antes de mais, uma profunda reflexao sobre o sentido de um "servi,o publi
co" e a pertinf:ncia de um canal televisivo com caracteristicas especfficas, para 
assim, de seguida, questionar o cabimento da comunicai;ao publicitaria nesse 
mesmo espa,o. E desta ultima que pretendemos aqui dar conta, ja que o es
clarecimento da sua natureza, hem coma das respectivas implica\'.Oes sociais, 
econ6micas e culturais

,. 
permite reconhecer a publicidade enquanto servi�o, 

veiculado no ambito da esfera publica e em articula,ao com a esfera privada 
do consumo. 
Visivelmente integrada na paisagem urbana, sobretudo no mundo ocidental, 
ha muito que nos habituamos ii presen,a da publicidade em todas as rotinas 
do nosso quotidiano. Desde a chamada publicidade exterior, na paragem do 
autocarro ou do metro (e na decora,iio dos mesmos), nas paredes e ruas das 
cidades, em suportes diversos, tais como mupis, paineis luminosos e afins, 
ate aos amincios em jornais e revistas, aos spots publicit3.rios na radio, aos 
banners, na Internet, isto ja para nao falar na quantidade brutal de mailing, 

atolhado nas caixas do correio, por vezes apesar do distico: "Publicidade nao 
endere,ada. Nao, obrigado" 1• 

E se tomarmos a televisao coma um mundo paralelo iiquele que acabamos de 
descrever, um metamundo que, por sua vez, remete para outros mundos, entao 

� Docentes da Universidade do Min/10 (hgo11(,{lfves@ics.11mi11ho.pt; hpires@ics.mninho.pt). 
1 Lein° 6/99, 27 de Janeiro de 1999, Instituto do Consumidor. 
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da RTP acima de qualquer reflexiio sobre a natureza do meio ou o sentido e a 
verdadeira pertinencia de um servi,o publico de televisiio, dando-se preferen
cia a uma discussiio de ordem logfstica e redutora. 

2.1 D financiamento do servi�o pliblico de televisiio. 
Portugal no contexto da Uniao Europeia 

Em primeiro lugar, tomando por referencia quer o disposto no Contrato de 
Concessiio do Servi�o Publico de Televisiio (de 31 de Dezembro de 1996) quer, 
a nivel da Comunidade Europeia, os prindpios e as recomenda,;Oes constantes 
do European Institute for the Media sobre esta materia (cf. Price e Raboy, 
2001), defendemos que niio ha qualquer incompatibilidade, a priori, entre a 
natureza da publicidade e os valores que, supostamente, devem reger um ser
vii;o publico de televisiio. 
Se compararmos o nosso sistema com as modalidades de financiamento do 
servii;o publico de televisiio dos restantes paises da Uniiio Europeia, verifica
mos que, com excepi;iio da Suecia, da Finlandia, e do Reino Unido no que diz 
respeito ao operador publico BBC4, a televisiio publica dos Estados-Membros 
e financiada por um sistema misto de fundos publicos, taxas e outras dotai;oes, 
e de publicidade e outras receitas comerciais (patrocfnio, venda de programas, 
merchandising, pay tv e outras). Contudo, a difereni;a entre eles esta, precisa
mente, quer no peso que as receitas publicas representam face a publicidade 
e outras receitas comerciais, quer na existencia ou inexistfncia da taxa como 
forma de financiamento do servi,o publico. De um !ado, ha um conjunto de 
pafses, entre os quais se inclui Portugal, os Pafses Baixos, Luxemburgo, Gre
cia, Espanha e Belgica (com. flamenga), cujo sistema de financiamento publico 
exclui a taxa e apenas conta com uma determinada dotai;iio ori;amental; do 
outro, ha aqueles que, em termos de fundos publicos, contam exclusivamente 
com a taxa (ta! e o caso da Suecia, da Irlanda e da Dinamarca); finalmente, ha 
a referir os Estados restantes - Reino Unido, Italia, Frani;a, Finlandia, Belgica 
(com. franc6fona), Austria e Alemanha - que apresentam, simultaneamente, 
a taxa e outras dota<;oes enquanto modalidades de financiamento publico dos 
respectivos servii;os publicos de televisiio. 
A este prop6sito, como ja referimos, o European Institute for the Media 
publicou, em Novembro de 2001, um documento relativo a um estudo com
parativo sobre a legislai;iio e as politicas dos media na Uniiio Europeia. Uma 
das questOes tratadas neste relat6rio e, precisamente, a do financiamento. A 

defesa de prindpios tais como a universalidade, a diversidade, a diferenciai;iio 
e, sobretudo, a independencia estiio na base desta preocupa<;iio. Portugal e ai 

� Ja no que diz respeito ao canal de servii;o piiblico Channel 4, cerca de 99% do respectivo financiamento pro
vem de receitas comerciais, em particular a publicidade e o patrocinio. 
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3. Assumir a dfvida do Estado a empresa e revalorizar os seus activos (nomeada
mente os arquivos, que tCm um interesse pllblico inestimivel).
4. Estabelecer uma dota\'.ao or\'.amental fixa, adequada e estivel, que permita a
RTP, com os seus virios canais e servi\'.os, fazer face as obriga\'.6es que lhe venham
a ser cometidas pelo novo CC (que devia ter sido revisto ate finais de 99), no piano
nacional e internacional. Para evitar que o investimento publicit.irio condicione a
l6gica da programa\'.ao, essa dota\'.ao deved. ser claramente superior a que a RTP
poder.i angariar no mercado publicit3.rio. E o que se passa, de resto, em todos os
pafses europeus, desde a Fran\'.a (onde o investimento pllblico relativamente a pu
blicidade e de 60%), a Italia (65%), enquanto em alguns pafses, onde a TV publica
e mais prestigiada, a percentagem do financiamento pllblico chega a 91 %, na Di
n.imarca, 92 % na Alemanha, 99% na Noruega e na Sut':cia, 100% no Reino Uni
do, e mesmo em pafses como a Australia (onde e de 98%) on o Japiio (100%).
5. Encarregar a nova Administra\'.ao de apresentar um piano visando a reforma da
RTP, de modo a adapta-la as necessidades, mas tambem as possibilidades, do pafs
e as novas oportunidades que se oferecem ao SP num ambiente de multiplica\'.3o da
oferta de canais e servi\'.os, num mundo que caminha definitivamente para o digi
tal, para a interactividade e para a convergCncia. E, sobretudo, restituir a RTP, pelo
rigor, exigCncia e qualidade da sua programa\'.ao, a credibilidade como esta\'.ao de
r_eferCncia junto de todos os portugueses.
A RTP (refundada, redimensionada, renovada) e, como lembrava o general Lou
reiro dos Santos, um dos Ultimos redutos da nossa soberania. Nao o perceber e
condenar-se ao suicfdio dos valores da democracia, eliminar a possibilidade de
ganhar a batalha da educa\'.3o e pOr em causa a governabilidade do pals. Se o risco
nao fosse grande, apetecia-me dizer: "Se nao acreditam, experimentem!"
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