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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.
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