
Estrategias e rumos 
no Panorama Audiovisual Portugues 

FELISBELA LOPES *

Uma televisiio privada (a SIC) que, em tres anos, alcanc;:a a lideranr;:a 
das audiencias e consegue apresentar um Relat6rio de Contas com 
resultados positivos, uma outra (a TVI) que se revela incapaz de encon
trar um rumo que consolide uma linha equilibrada de programar;:iio e 
que !rave o crescente passivo. Uma estar;:iio de servir;:o publico (a RTP), 
com mais de 40 anos de existencia, em constante crise de legitimidade, 
de identificar;:iio e financeira. Tres novas canais, um generalista e de 

· difusiio a escala internacional (a RIP-Africa), dois tematicos dirigidos
a um publico restrito (o Sport TV e o Canal de Noticias de Lisboa).
E assim que se constitui o Panorama Audiovisual Portugues nos ulti
mas cinco anos da decada de 90. Pelo meio, um star system televisivo
que se impos, muitos programas que criaram nos telespectadores um
olhar diferente sobre a realidade e novas formas de entretenimento.
A comandar tudo isto encontramos (o peso de) l6gicas empresariais
que ditam o sucesso, ou o insucesso, dos diferentes projectos televisivos.

1. 0 peso das hierarquias empresariais

Instabilidade: eis o que caracteriza as empresas televisivas do
ultimo quinquenio dos anos 90. Apenas a SIC ficou inc6lume a frene
tica substituir;:iio dos membros dos Conselhos de Administrar;:iio e dos 
Directores de Programar;:iio e de Informar;:iio. A RTP, a TVI e ate o novo 

1 Assistente do Departamento de Cit'.\ncias da Comunica�ao do Instituto de Ciencias Sociais
da Universidade do Minho (felisbela@ics.uminho.pt). 
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Canal de Noticias de Lisboa conheceram, neste periodo, sucessivos 
responsaveis pelos respectivos projectos. Resultado: uma crise finan
ceira que se avolumou de dia para dia e uma grelha de programa9ao 
em constante deriva. 

No PAP, foi a RTP quern sofreu maiores conturba96es. A todos os 
nfveis. Sucessivas hierarquias nao conseguiram, neste periodo, recuperar 
uma esta9ao na qua! dificilmente se encontram resqufcios daquilo 
que, um dia, se propos ser: um servi90 publico de qualidade, com uma 
programa9ao dirigida a todos os portugueses, respeitador da identi
dade cultural do pafs e independente das for9as de financiamento que, 
em Portugal, se repartem pelas verbas do Estado e pela publicidade 
(cf. Contrato de Concessao de Servi90 Publico, assinado a 31 de Dezern
bro de 1996). As pessoas que, nestes anos, assumiram a televisao 
publica com um espfrito reformador acabaram por abandona-la, dei
xando atras de si um passivo assustador e uma grelha de programa9ao 
a deriva. Nestes cinco anos, passaram pela RTP cinco presidentes do 
Conselho de Administra9ao 2 ( CA) e tres Directores de Informa9ao 3.

Os motivos das substitui96es niio deixam de ser curiosos, principal
mente quando esta em causa um servi90 publico de televisao. 

Em Outubro de 1995, o Presidente do CA da RTP, Freitas Cruz, 
resolve deixar o cargo para o qua! fora designado em Outubro de 1993 
(data em que substituiu Monteiro de Lemos) - uma decisao que ante
cipava uma exonera9iio dada como certa, depois de as elei96es , reali
zadas nesse mes, terem dado a vit6ria ao Partido Socialista, ate af na 
oposi9ao. Para tras, deixava por cumprir o seu objectivo mais impor
tante: o saneamento financeiro da empresa. 0 novo CA 4 entra em fun-
96es na primeira semana de Dezembro de 1995. Dez dias depois, 
conhece-se ja o nome do Director de Informa9ao e de Programas: 
Joaquim Furtado, uma escolha que reune os aplausos dos directores da 
SIC e da TVI, Emfdio Rangel e Francisco Azevedo e Silva, respecti
vamente. Ambos veem nele um jomalista de prestfgio, capaz de criar 

2 Freitas Cruz (1993-1995), Manuela Morgado (Dezembro de 1995-Man;.o de 1996), Manuel
Roque (Mal"\'.O de 1996-Setembro de 1998) e Branda.a e Brito (a partir de Outubro de 1998). 

3 Manuel Rocha (Marc;o de 1994-Dezembro de 1995), Joaquim Furtado (Dezembro de 1995-
-Marc;o de 1998) e Joao Grego Esteves (a partir de Man;:o de 1998). De Mar90 de 1998 a, 
Agosto de 1999, Maria Elisa assumiu o cargo de Directora de Programac;ao.

4 Este Conselho de Administrai;:ao e presidido pela economista Manuela Morgado e com
posto par Fernando Balsinha, Gonc;alves Areias, Alberto Miranda e Manuel Roque. 
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um verdadeiro servi90 publico - uma meta reiteradamente tra9ada no 
discurso politico dos governantes que tutelam o audiovisual 5, mas aue 
continuava por cumprir. 

0 ano de 1996 revelar-se-ia paradigmatico daquilo que vinha e 

continuaria a acontecer na Radiotelevisao Portuguesa. Ao iniciar fun-
96es, Manuela Morgado faz saber que e seu prop6sito inverter o (alto) 
defice da RTP. Joaquim Furtado, por sua vez, faz saber que pretende 
inverter a (baixa) qualidade dos programas e as (baixas) audiencias 6• 

0 conflito entre estas duas estruturas nao tardou. A 21 de Mar90 de 
1996, Furtado e a  sua equipa demitem-se. Razao: uma ordem de servi9os 
do CA retirava a Direc9ao de Informa9ao e de Programas uma plena 
autonomia de decisao. A causa invocada era "o rigor or9amental" 7•

Neste bra90 de ferro entre a presidente do CA e a Direc9ao de Infor
ma9ao e de Programas vence esta ultima. A 26 de Mar90, Morgado faz 
chegar a sua carta de demissao ao Conselho Fiscal da RTP. A sua 
permanencia a frente da TV publica perdurara apenas cinco meses. 
Repetia-se pela 22. • vez desde o 25 de Abril de 197 4 uma mudan9a de 
Administra9ao da RTP 8, incapaz de inverter o acumular <las dividas 
da empresa. 

Para novo presidente do CA da RTP, o Govemo escolhe Manuel 
Roque, um membro da equipa de Manuela Morgado. Antes da sua 
tomada de posse ( que se concretiza em Abril), a Direc�o de Infor
ma9ao e de Programas faz algumas modifica96es na TV2 que se trans-

5 Em Marc;o de 1993, cinco meses ap6s o aparecimento do primeiro canal de televis§o
privado, o Governo assina com a RTP um Contrato de Concessao de Servic;o PUblico. Uma 
tentativa de clarificar a coabitac;ao entre os canais pUblicos e privados. 

6 Num editorial da edic;ao do dia 6 de Janeiro de 1996 doExpresso, escreve-se, a este pro
p6sito, o seguinte: "Entre os objectivos dos administradores e as metas da direq:do existe 
uma contraditdo insandvel. Em materia de rv, niio e poss{vel compatibilizar a qualidade e 
a rentabilidade. Os programas de qualidade ndo t§m quaisquer hip6teses de competir em 
audiincias com os reality-shows. Ora, ndo havendo audiencias ndo hd publicidade. E ndo 
havendo publicidade ndo hd receitas. Das duas uma: ou a RTP aposta na qualidade, tor
nando-se um canal de referi.ncia, ou aposta nas audiincias - e, nesse caso, ndo pode andar 
muito longe dos modelos adoptados pelas televisOe s privadas, e em especial da SIC." 

7 Numa carta de demissao, Joaquim Vieira, subdirector de programas, declara que "ta/ inter
feri.ncia, alem de bloquear o processo decis6rio, amea9ando seriamente inviabilizar a 
adopfii.O de uma nova grelha de programa9iio nas datas previstas, significa uma diminui9ii.o 
efectiva de poderes da direc9ii.o de programas e uma manifesta9ii.o de descon{ian9a sabre 
a sua idoneidade". 

8 Assinale-se que, antes da Revoluc;ao de 1974, a empresa de servic;o pUblico de televis§o 
conhecera apenas quatro presidentes. 
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forma na RTP-2, com novos logotipo e plano de emiss6es. Cria-se, por 
exemplo, um ciclo tematico de cinema intitulado Cinco Noites, Cinco 
Fi/mes, abrindo-se caminho para um canal "predominantemente voca
cionado para servir audii!ncias espec(ficas" ( como pretende a clausula 
s.• do Contrato de Concessao de Servi<;:o Publico de 1996) 9• 0 horario 
de abertura tambem sofre alterac;:6es, passando as emiss6es a abrir 
meia hora mais cedo, as 17 horas, com um primeiro bloco noticioso. 
Esta aposta numa programa.;:ao alternativa, da qua! se exclui o futebol, 
ira provocar uma descida consideravel dos indices de audiencia. A 29 
de Abril e a vez de o Canal 1 se transformar na RTP-1, introduzindo-se 

algumas altera96es que encaminham a TV publica para um valor que 
!he e intrinseco: o da identidade cultural (Blumler: 1992). 0 apareci
mento do Pais Real, um boletim de informai;:ao regional, e um exemplo
de uma janela aberta contra a exclusao daqueles que permanecem na
periferia das fontes institucionais mais requisitadas e dos grandes
centros urbanos, tendencialmente mais mediatizados. Trata-se de uma
estrategia a favor da transformai;:ao de uma realidade habitualmente
olhada de forma an6dina, ta! como lembra Olivier Pasquel, num artigo
publicado no n.0 57 dos Dossiers de l'Audiovisuel, a prop6sito da media
tizai;:ao dos acontecimentos locais.

Apesar destas alterac;:6es terem contribuido para colocar a RTP 
no trilho dos principios e valores de um servic;:o publico de televisao, a 
grelha apresentada no final do verao de 1996 provoca uma certa desi
lusao. A "clonagem" da grelha da SIC e visive!. Seguindo as propostas 
de programa.;:ao, descobre-se que, pela passerelle da televisao publica, 
vao desfilar modelos que nos informarao sobre o tempo que ira fazer, 
os colunaveis de qualquer clube vip do Jet 7, os meninos transfor

mados em "mini estrelas" dos Principais (apresentado pelo ex-SIC 
Humberto Bernardo e produzido pelo ex-apresentador do Chuva de 
Estrelas, Jose Nunes Martins), os casos de policia tornados publicos 
nas Hist6rias da Noite e uma telenovela portuguesa, a Roseira Brava, 
que persistira em roubar alguns telespectadores a produ.;:ao da Globo 
Explode Corariio 10. A queda das audiencias provou que os telespecta-

9 Esmagada fica a estrategia adoptada pela grelha de Setembro de 1992, altura em que se
optou por incutir no Canal-2 uma 16gica comercial, colocando-se, por exemplo, depois do 
Jomal das 9, a telenovela brasileira Barriga de Aluguer. 

10 Tendo feito a sua estreia no inicio do ano, a telenovela da NBP Roseira Brava, apesar de
ter sido alvo de cuidados promocionais diferentes das anteriores - foi antecedida de vc'irias 
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dares nao apreciaram esta "engenharia de programac;:ao" (Cebrian 
Herreras: 429), dividida entre "estrategias de confronto" e "estrategias 
de identificac;:ao" (Achille, 1994: 22-23) com a estac;:ao privada. Numa 
audic;:ao parlamentar que decorreu a 15 de Outubro de 1996 - feita para 

discutir o Plano de Reestruturac;:ao da RTP, aprovado em Agosto desse 
ano pelo Govemo 11 

-, Joaquim Furtado reconhece que "os constrangi
mentos financeiros se reflectem no produto que chega aos portugueses". 
Em 1997, nada se aiterou de substancial. 0 mesmo nao se passou 
em 1998. As mudanc;:as da Direcc;:ao de Informac;:ao e de Programac;:ao 
hem coma do Conselho de Administrac;:ao criaram certas expectativas. 
Todavia, o tempo veio provar que algumas eram infundadas. 

Incompatibilizada novamente com o CA, a direcc;:ao de Joaquim 
Furtado bate com a porta a 9 de Marc;:o de 1998 12

• Como substitutos 
sao escolhidos dais jomalistas da RTP: Joa.a Grego Esteves para a area 
da informac;:ao e Maria Elisa para a programac;:ao. Renova-se o com
promisso de garantir a RTP o cumprimento do servic;:o piiblico 13• Para 
isso, conta-se com o apoio do Presidente da RTP, Manuel Roque, que, 
no entanto, apenas se mantem em func;:oes ate finais de Setembro, 
aitura em que um desentendimento com o ministro que tutelava a TV 
piiblica o afasta das suas func;:oes. No seu lugar e coiocado Jose Maria 
Brandao e Brito e e no seu mandato que a RTP passa por alguns ajus
tamentos estruturais. 

A alterac;:ao mais visive! e a autonomizac;:ao do Centro de Produc;:ao 
de Lisboa (CPL) que se transforma numa empresa privada com capi-

reportagens de bastidores ("making of') - viu-se confrontada com uma guerra de audien
cias promovida pela SIC que optou por introduzir reduzidas fatias dos primeiros epis6-
dios de Explode Cora9iio (a nova telenovela) no meio de A Pr6xima Vftima (a telenovela 
que estava na recta final), prolongando os epis6dios por um tempo impensavel. Camaxide 
garantia, assim, os altos indices de audiencia do prime-time. 

11 Nesse piano, onde se admite que a RTP atingiu falencia tecnica em 1995, recomendam-se
o reequipamento em tecnologia digital, a adopr;ao de uma nova estrategia de programa
r;ao que atenda aos canais teml:lticos, uma atenr;ao particular a prodm;:ao interna da RTP
e a mudanr;a de instalar;Oes para os terrenos da Expo que se encara come um importante
instrumento de modernizai;ao da empresa de servii;o pU.blico.

12 Numa entrevista ao Expresso (4/4/1998), Joaquim Furtado afinna o seguinte: "Em parte
esta direq:iio demitiu-se devido as declara96es pUblicas do presidente da RTP de que 
andava a procura de uma nova direc9iio. N6s entendemos que niio pod(amos ser uma 
direq:ii.o a prazo". 

13 Maria Elisa, numa entrevista ao Didrio de Not{cias (19/9/1998), garante que a RTP-1 "pro
curard divertir atraves de um entretenimento niio embrutecedor que niio ultrapasse os 
limites de decencia e dignidade. Hd patamares que niio serao ultrapassados". 
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um trunfo de que a administra9ao se serve para tentar convencer os 
credores a negociar a dfvida da empresa, que ja estava em falencia 
tecnica. Os argumentos apresentados parecem nao ter sido convincen
tes. Na edi9ao do dia 27 de Setembro, o Expresso noticia que, devido a 
terem sido fiadoras de um emprestimo, "19 instituiroes da lgreja cat6-
lica (entre as quais estavam o Santuario de Fatima, a Radio Renas
cen9a e a Universidade Cat6lica) foram intimadas pela Caixa Geral de 
Dep6sitos a pagar 2,3 mi/hoes de cantos relativos a d(vida contra{da em 
1992 para a instalarao da rede de emissores da 1VI (a RETI)" 17

• Avan9a
-se, de novo, a hip6tese de colocar a rede a venda. Desta vez a Sonae. 
Nada se concretiza em 1997, suspendendo-se, em Novembre, a tomada 
de qualquer decisao ate Janeiro, data em que o administrador judicial 
nomeado pelo Tribunal de Oeiras garante estar em condi9i'ies de apre
sentar a Assembleia de Credores (composta, entre outros, pelo empre
sario macaense Stanley Ho, a Caixa Geral de Dep6sitos, a Lusomundo 
e a Portugal Telecom) um piano de recupera9ao. 

Da TVI, os telespectadores nao guardam, ate esta altura, mem6ria 
de emissi'ies marcantes. Se e certo que a ela cabe a inova9ao de ter 
apresentado pela primeira vez um noticiario televisivo on-line, se aos 
seus jomalistas se deve o epfteto hoje vulgarizado de uma musica que 
se convencionou designar de "pimba", se o programa Amigos Para 
Sempre serviu de molde a realitys shows do mesmo genero noutras 
esta9i'ies ou se a telenovela brasileira Xica da Silva colheu alguma sim
patia junto das audiencias, o canal que os portugueses se habituaram 
a identificar com a Igreja nao conseguiu provocar, ate finais de 1997, 
um impacte que !he permitisse colocar as suas emissi'ies como uma 
referencia na industria dos conteudos televisivos. 

0 ano de 1998 proporciona a TVI modifica9i'ies que, a curto prazo, 
revelar-se-ao fundamentais para a conquista de uma certa visibilidade 
no PAP. No final do primeiro semestre, o cons6rcio Sonae/Lusomundo/ 
Cisneros assume o controlo da empresa com a promessa de transfor
mar radicalmente o canal. As altera9i'ies ao nfvel da programa9ao nao 
sao muito visfveis, mas e sob a administra9ao deste cons6rcio que o 

17 Ouando declarava a edic;ao do dia 11 de Maio de 1991 d o  Expresso que, no caso de o
Governo nao atribuir um canal de televisao a Igreja, "isso teria consequfncias no seu 
voto", D. Jose Policiarpo, na a ltura coordenador do projecto da TVI, dificilmente poderia 
calcular os problemas que uma estac;ao privada provocaria nas instituic;Oes cat6licas 
envolvidas nessa empreitada. 
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canal consegue, em Agosto, atingir quase 17% de share, o melhor resul
tado desde o inicio <las suas emiss6es. As expectativas avolumam-se 
a partir de Outubro, com a entrada de Jose Eduardo Moniz para 
Director-Geral da esta9ao, um cargo que consegue manter depois de, 
em Novembro, o controlo da TVI voltar as maos do grupo Media 
Capital. A grelha que, em 1999, se proporciona aos telespectadores 
toma irreconhedvel o projecto inicial da TVI 18. Em termos de audien
cias as propostas tiveram born acolhimento. 

Programas ligados ao quotidiano, que buscam repor uma ordem 
que as institui96es ja nao sao capazes de estabelecer (Quero Justira, 
Em Legitima Defesa) ou que se debru9am sobre temas sensacionalistas 
ainda pouco explorados pela televisao (e este o filao do Especial TV!), 

um entretenimento feito de caras conhecidas e animado com grupos 
de musica portuguesa do top (Reis da Musica Nacional, Caras Lindas, 
Um par Todos, Segredo das Estrelas), emiss6es comemorativas de datas 
particulares ( dia dos namorados ou o Natal) eis as apostas de Eduardo 
Moniz que conferiram a TVI uma identidade particular, a de uma tele
visao popular, provocando uma ( esperada) subida das audiencias. 

Da estabilidade do Conselho de Administra�ao e da permanencia 
do Director-Geral do canal dependera, em grande parte, o futuro <la TVI. 
Sem dispor de meios financeiros e sem uma retaguarda de pessoas 
com uma estrategia de fundo que englobe toda a grelha de programa�ao, 
a revitalidade com que esta esta9ao terminou o ultimo ano do quin
quenio da decada de 90 nao passara de uma ilusao. E pode ser fatal 
para a sobrevivencia de uma esta9ao com um passado tao atribulado. 

Apesar de muito recente, o Canal de Noticias de Lisboa 19 (CNL) 
apresenta tambem um historial alga conturbado. Ainda antes de entrar 
em funcionamento, a novel esta9ao viu afastar-se aquele que estava 
indigitado para director-geral: Vicente Jorge Silva, em Janeiro de 1999, 
abandona o projecto incompatibilizado com a TV Caho (a maior accio-

18 Sentindo essa mudarn;a, os responsaveis da TVI acabam, em Maio de 1999, por pedir a 
Alta Autoridade para a Comunicm;ao Social que aprove uma altera9ao ao projecto inicial 
da esta9iio. A aprova9iio e dada, nao sem que a AACS declare "estar consciente de que ta! 
pedido questiona as condi�Oes em que o concurso de licenciamento de canais hertzianos de 
televisiio foi realizado". 

19 O CNL e o segundo canal temAtico portugu�s com contelldos pr6prios, difundidos por 
cabo. 0 primeiro, o Sport TV, iniciou as suas emiss6es a 3 de Setembro de 1998. 
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nista do canal), particularmente com o seu presidente Gra9a Bau 20•

A data do arranque das suas emiss6es, a 15 de Setembro, o CNL apre
sentava uma estrutura algo fragil em termos de meios tecnicos (nao 
possuia, por exemplo, um carro de exteriores que permitisse fazer 
um directo) e humanos ( eram poucos os jornalistas com experiencia 
televisiva a integrar a redac9ao), havendo ainda negocia96es para 
uma parceria com a SIC que nao foi concretizada antes da entrada 
do ano 2000. 

Do !ado da esta9ao de Carnaxide, contou-se nestes anos com uma 
estabilidade incontestavel: ao nfvel do controlo do capital da empresa 
(pertencente a Francisco Pinto Balsemao) e ao nfvel da Direc9ao de 
Programas e de Informa9ao (assumida, desde 1992, par Emfdio Rangel). 
Resultado: uma televisao que imp6s uma cultura pr6pria que rapida
mente conquistou as preferencias dos portugueses. Da informa9ao ao 
entretenimento. 

2. Os programas que ajudaram a consolidar audiencias

Quando se fala em emiss6es com maior popularidade, a referenda 
e sobretudo a SIC, a esta9ao que prometera, desde o seu infcio (em 1992), 
"combater taco-a-taco" a RTP. Em menos de tres anos, o primeiro canal 
privado portugues conseguiu ultrapassar as audiencias de uma esta9ao 
com cerca de quatro decadas. Fe-lo, sobretudo, atraves de programas 
de entretenimento, particularmente atraves das telenovelas da Globo. 
Todavia, o volte-face do prime-time foi consolidado com a informa9ao, 
o que nao deixa de ser interessante para uma esta9ao que inaugura as
suas emiss6es com um bloco informativo. A TVI apenas saiu do limbo
em 1999, altura em que os desafios de futebol, programas de musica
popular e talk shows feitos de uma mistura de figuras publicas com
gente an6nima conferiram ao quarto canal uma certa visibilidade. Da
esta9ao de servi90 publico ressalta, nestes anos, uma grelha instavel,
mas atraves <la qua! sobressafram alguns programas que sobreviveram
as multiplas altera96es <las sucessivas direc96es de programas. A segu-

20 Vicente Jorge Silva acusou Gra�a Bau de desvirtuar um projecto que inicialmente !he fora
apresentado cqm uma aposta na informai;ao permanente, mas que, naquela altura, se 
encaminhava para um canal de entretenirnento popular. 
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rar um share que, de ano para ano, diminuia drasticamente, a RTP 

contou com os desafios de futebol, em menor numero depois do apare
cimento do primeiro canal tematico, o Sport TV. 

No entanto, foi a Globo - com quern a RTP tinha um contrato de 

exclusividade - a fazer tremer as crern;:as daqueles que acreditavam na 
supremacia inabalavel do share da televisiio do Estado 21• Em 1994, a 

maior produtora de telenovelas pretere a esta9iio de servi90 publico 
a favor da SIC, onde tinha, alias, uma participa9iio no capital (Sousa: 

1997). A ruptura da-se com Mu/heres de Areia (Abril de 1994), uma tele

novela com um exito consideravel no Brasil e que os portugueses 
seguiam com grande curiosidade. A RTP poe no ar uma aposta falhada 

chamada Mandala. 
Na era do exclusivo das telenovelas da Globo na SIC, o Canal 1, 

sem os trunfos vindos do outro !ado do Atlantico, volta-se para a infor
ma9iio. Estavamos nos primeiros meses de 1995. Nos media prolife
ravam as promo96es aos rostos mais conhecidos da redac9iio da 5 de 
Outubro. 0 Telejornal - na altura o bloco informativo preferido dos 

portugueses - chega a atingir uma dura9iio entiio inedita de 60 minutos. 
0 Joma/ da Noite acompanhava-o, pois era preciso fidelizar o publico 

que, depois das 20h30, mudava de canal para ver, na esta9iio privada, 

o exito da Globo chamado Irmiios Coragem. Sem sucesso. 0 Telejornal
continuava a arrecadar as preferencias dos portugueses ate se preci

pitar, em Maio, num exclusivo que tirou a SIC, mas que o atirou para

uma queda vertiginosa: os preparativos do casamento de D. Duarte.
Durante a semana que antecedeu a boda, o noticiario do Canal 1 

abria as 20h00, mas limitava-se apenas a uma dura9iio de oito a dez 
minutos para dar, depois, lugar a reportagens sobre a monarquia. 

Os telespectadores optaram por mudar de canal. Sintonizava-se a SIC, 

o canal que, nos bastidores, disputou de forma ingl6ria o exclusivo da
transmissiio do casamento real, cujas cerim6nias decorreram a 13 de

21 A politica de confronto em rela�ao as telenovelas foi assumida, em primeiro lugar, pela
RTP. Um mes depois do arranque da SIC, o Canal I antecipava, em Novembro de 1992, 
sem qualquer aviso, a estreia da telenovela Pedra sobre Pedra (uma co-produ�ao entre a 
Globo e a RTP), sobrepondo-a a Meu Bem Meu Mal. Era o ataque surpresa a esta�iio de 
Carnaxide que estava a preparar, com a devida promo�ao, a estreia De Corpo e Alma. A pri
meira batalha do share era ganha pelo Canal 1 que via a sua hegemonia amea�ada pela 
SIC atraves de programas como Minas e Annadilhas e Chuva de Estrelas que impunham 
uma nova forma de entretenimento televisivo. 
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Maio de 1995 com transmissao em directo pela RTP-1 e pela RTP-Inter
nacional. Essa derrota no reino da monarquia consagrou-lhe a con
quista de um numero consideravel de almas republicanas que, a partir 
dai, insistiam em perrnanecer fieis a estac;:ao de Carnaxide (Lopes, 
1997). Estava perdida a lideranc;:a das audiencias, conseguindo a SIC a 
proeza de, em menos de tres anos, ser o canal mais vista. 

A par das novelas brasileiras, o primeiro canal privado do pals 
apostou num prime time falado em portugues, de piada facilmente 
inteligivel, de conteudos que se resumiam a conquista de atractivos 
premios ou de cenarios feitos quer com gente an6nima que tornava 
publico os talentos ou as desgrac;:as pessoais, quer com figuras publicas 
que transforrnavam a vida privada num verdadeiro espectaculo tele
visivo 22

• 0 periodo da tarde apenas se consolidou em terrnos de 
audiencia em Fevereiro de 1998, altura em que se colocou no ar um 
talk show, apresentado par uma das caras mais conhecidas da SIC cujo 
name serviu de tftulo ao programa: Fatima Lopes 23

• De nova, a estra
tegia seguida foi a de chamar o cidadao comum para contar a sua 
"est6ria". Consolida-se, deste modo, uma televisao de proximidade que 
valoriza a palavra fundada na experiencia e nao no saber (Le Paige, 
1997: 76). Temas tao variados, e ao mesmo tempo tao similares, coma 
"sou gordo e gosto", "salvei uma vida", "abandonei o sacerd6cio por 
amor", "fui uma estrela infantil" ou "fui dado coma morto" constituem 
a essencia de um programa que pretende transforrnar-se no espelho 
daqueles que, durante a tarde, se sentam em frente do pequeno ecra. 
Cumpre-se a identificac;:ao total entre quern faz e quern consome deter
minada emissao (Mehl: 1992). Esta aqui o segredo das audiencias, 
nada desconhecido a SIC que, no ano seguinte, repete a mesma for
mula com o SIC Onze Horas que, em pouco tempo, se converteu no 
SIC Dez Horas 24 . 

22 A enumerac;ao deste tipo de programas torna-se invi.ivel dada a sua proliferayao ao longo
dos Ultimas cinco anos da decada de 90. Apontamos, a tftulo de exemplo, os seguintes 
programas: Os Malucos do Riso, Os Trapalh6es, Barba e Cabelo, Ora Bolas Marina, Camilo 
e Filho, Ponto de Encontro, Surprise Show, Ousadias, Ai os Homens, Agora ou Nunca, 
A Oltima Chance, Roda dos Milh6es, Big Show SIC e Club Vip. 

23 Como resposta a este programa, a RTP-1 criou o Amigo PUblico, tambem um talk show 
apresentado por JUiio Isidro. Evidencia-se aqui, mais uma vez, a estrategia de con&onto 
adoptada pelas duas estar;Oes. 

24 A mudanr;a de honirio deveu-se a uma antecipar;ao do programa Pra(:a da Alegria, da
RTP-1, para as 10 horas da manha. 
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Avizinhado na RTP-1 pela Pra9a da Alegria - um programa popular, 
de conversa solta a volta de temas diversificados, ja com cerca de cinco 
anos de existencia e, consequentemente, com uma audiencia fideli
zada -, a SIC decide, em Janeiro de 1999, apostar no periodo matinal. 
A frente da emissiio coloca uma apresentadora multifacetada, Julia 
Pinheiro, que os telespectadores conheciam de um programa que apro
ximou a televisiio dos problemas do quotidiano (Pra9a Publica), de 
outro que se assumiu com uma irreverencia nunca vista face ao poder 
instituido (A Noite da Md Lfngua) e ainda de um outro que transfor
mava o pequeno ecrii num benemerito acessivel a todos (SOS-SIC). 
Dividido em tres blocos - Hist6rias, Viver Melhor e Pra9a Publica -, 
este espa90, para alem de contar peda9os de vida de cidadiios que 
perrnanecem na penumbra da aten9iio dos jornalistas e de fomecer 
alguns conselhos para uma vida mais saudavel, procura tambem ir ao 
encontro de problemas do quotidiano que niio conseguem integrar os 
alinhamentos dos programas diaries de informa9iio televisiva. 

Do !ado da TVI, a aposta, em terrnos de programa9iio, concentra-se 
no prime-time. E nem sempre com exito. Em 1996, o convite a Carlos 
Cruz para a Direc9iio de Programas leva a que se acredite na possibili
dade de a esta9iio ultrapassar a barreira dos 15% de share. Uma <las 
medidas adoptadas pelo ex-apresentador da RTP foi a de abrir mais 
tarde e fechar mais cedo a emissiio - uma forrna de poupar dinheiro 
que seria transferido para o horario nobre. Um investimento ingl6rio 
em termos de audiencias. Com excep9ao daXica da Silva, uma teleno
vela brasileira da Rede Manchete - que marcou uma inversiio numa 
l6gica de programa9iio que pontuava o prime-time com series de quali
dade -, o ano de 1996, ta! como os anteriores, niio provocou o esperado 
aumento do share. 0 mesmo se passou em 1997. A inversiio des ta letar
gis1 da-se apenas em finais de 1998, altura em que Jose Eduardo Moniz 
assume o cargo de Director-Geml da TVI. As inova9iies ao nfvel da pro
grama9iio tornam-se visfveis em 1999, o ano da consagra9iio de um 
canal que todos condenavam ao fracasso. 

Tai como a SIC, foi com programas de entretenimento popular 
que a TVI come9ou a impor a sua grelha aos outros canais. Trazendo 
para o ecrii os grupos de musica portuguesa mais conhecidos, o pro
grama Reis da Musica Nacional - que estrategicamente a esta9iio 
gravou ao vivo, durante o veriio, em diferentes cidades do pafs - asse
gurava, de antemiio, uma razoavel fatia de audiencia. Tambem o Ri-te, 
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passando pela justir;:a ou pelos casos de policia foram muitos os assun
tos a constituirem por si programas pr6prios, com o protagonismo do 
cidadiio an6nimo como denominador comum, evidenciando-se, em 
todos os canais, o esforr;:o para "incorporar o quotidiano da vida social" 

(Cebrian Herreras: 174). E nem sempre as fronteiras da informar;:iio 
ficaram bem delineadas. Em alguns deles, torna-se dificil separar o 
trabalho jornalfstico da inclina,iio para o divertimento, dado o visive! 
fascfnio pelo espectaculo do acontecimento. 

Habituados a receber diariamente o Telejornal da RTP de um 
estudio fechado onde apenas era permitida a entrada do pivot e de um 
ou outro entrevistado, foi com surpresa que os telespectadores recebe
ram, a 6 de Outubro de 1992, o primeiro noticiario da SIC cujo estudio 
permitia a visualizai;:iio da respectiva redacr;:iio 32. 0 pr6prio alinhamento 
dos jornais televisivos tambem inverteu aquilo que durante anos se 
aceitou ser a ordem natural de hierarquiza,iio da informar;:iio. A orde
nar;:iio Nacional/Internacional/Sociedade/Desporto/Cultura/Fait-Divers, 
a estar;:iio de Carnaxide fez suceder uma prioridade assente predomi
nantemente em dois valores-notfcia: a novidade e o interesse para os 
portugueses. Os temas mediatizados e a forma de exposir;:iio trouxeram 
tambem alguns rasgos de novidade. Recordamos, por exemplo, o debate 
sobre as prendas de Natal feito exclusivamente com crianr;:as (Dezem
bro de 1997); os livros de Jose Cardoso Pires acumulados sobre a mesa 
do pivot aquando da morte do escritor (Outubro de 1998); os animais 
do Jardim Zool6gico trazidos para o estudio no dia de uma manifes
tar;:iio dos responsaveis do Zoo em frente a Assembleia da Republica 
(Novembro de 1999). Numa tentativa de se aproximar mais das pessoas, 
o Primeiro Jornal faz a experiencia de sair de Carnaxide para se insta
lar na cidade do Porto 33 em Fevereiro de 1998 e em Braga em Abril do
mesmo ano. 0 Jornal da Noite ensaia tambem algumas safdas para se
aproximar do palco dos acontecimentos. No ano de 1998, por exemplo,
vai ate ao oceanario antes da abertura da Expo, ate a Ponte Vasco
da Gama antes da inaugurar;:iio daquela obra (Marr;:o), ate ao Parque

32 Nesse dia nao deixa de ser curiosa a pe<;a escolhida para a abertura do primeiro noti· 
ci8rio da estai;ao. As 16h30, a jomalista Alberta Marques Fernandes anuncia que os "estu· 
dantes (estiio) de luto contra as propinas". Estava fixado o tom de um jomalismo que iria 
dar visibilidade a fontes, ate af, marginais a televisao. 

33 Para sermos rigorosos, o esttldio foi instalado em Vila Nova de Gaia, com o Porto como 
pano de fundo. 
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Eduardo VII (Abril) aquando da Feira do Livro, ate a Ribeira do Porto 
durante a Cimeira Ibero-Americana que ai teve lugar (Outubro), e ate 
Estocolmo no dia da entrega do premio Nobel da Literatura a Jose 
Saramago (Dezembro). 

Embora seja inegavel o contributo da SIC para a renova9ao do 
jomalismo televisivo, o certo e que o seu ainda curto percurso e pon
tuado tambem de alguns atropelos que demonstram uma cultura avessa 
a limites. A 1 de Outubro de 1995, dia de elei96es legislativas, a esta9il.o 
de Carnaxide anuncia inesperadamente a vit6ria de Antonio Guterres 
antes do fecho das umas, uma ousadia que !he valeu reiteradas criticas 
e uma multa da Comissao Nacional de Elei96es 34

.

Paralelamente a uma informa9il.o diaria ou ditada por aconteci
mentos sazonais, o primeiro canal privado portugues insere semanal
mente na sua grelha programas que transformam aquela esta9il.o num 
meio inesgotavel de meta-acontecimentos 35

• Ora sublinhando o !ado 
negativo, ora o ]ado positivo do quotidiano dos cidadaos. 

Foram muitos os programas que, nestes anos, se debru9aram 
sobre os problemas de gente comum que inesperadamente viu a sua 
vida ampliada a escala nacional. Cita-se, a titulo de exemplo, o Casos 
de Policia, uma renovada pedrada no charco, ja ensaiada em 1992 com 
o Prara Publica. Nos telespectadores incute-se a ideia de que o pequeno
ecra se assume coma um eficaz meio de resolu9il.o dos problemas do
quotidiano 36

• No entanto, nil.a foram apenas as mazelas sociais a fazer
a actualidade. No verao de 1998, a SIC estreou um programa, Ficheiros
Clinicos, vocacionado exclusivamente para ampliar os casos de sucesso
da medicina praticada em Portugal. Os criterios adoptados foram as
doen9as com grande impacte e os casos que foram resolvidos com
tecnologia de ponta.

34 A Comissao Nacional de Elei96es tambem multou a SIC pela recusa da transmissao de
85 tempos de antena durante a campanha eleitoral para as elei<;Oes legislativas. 

35 Numa entrevis ta ao Didrio de Not{cias (411011998), o di rector da SIC reconhece que a 
esta9ao que dirige tern "o poder da inf]ufncia". 

36 Carlos Narciso, coordenador e apresentador dos Casos de Policia, assegurava ao PU.blico 
(13/7/1995) que o seu programa ajudou a "acabar com uma 'verdade' salazarenta que os 
democratas tambem acarinhavam", incutindo no telespectador a ideia de que, ''para alem 
do voto em tempo de elei�Oes, o cidadii.o tem direitos que nenhum casse-tite pode retirar''. 
Reconhece, porem, que provocou na polfcia uma certa animosidade, acabando por perder 
algumas "cachas", embora, coma sublinha, tivesse ficado com outras hist6rias: "o marginal 
que se quer vingar do sistema, a prostituta violada que nii.o consegue apresentar quei.xa na 
esquadra, o polfcia expulso, o polfcia co,rupto, o cidadii.o injustificado, espancado, humilhado ". 
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Ao contrario das outras esta<;:6es, a SIC sobressai no PAP pela sua 
irreverencia. Nern sempre com a precisao esperada. Recorde-se a 
Cadeira do Poder, um espa<;:o inaugurado a 19 de Fevereiro de 1997 
onde se recriava uma especie de Parlamento em frente do qua! um 
(falso) primeiro-ministro e um (falso) lider da oposi<;:ao discutiam ques
toes de eventual interesse (do) publico. A discussao era sujeita a uma 
vota<;:ao e o vencedor teria direito a ocupar a cadeira de chefe do 
executivo. 0 programa, que contou com a participa<;:ao de politicos e 
de jornalistas, suscitou fortes criticas, ate mesmo no interior da classe 
politica. No centro da polemica esteve o facto de se diluirem as fron
teiras entre a fic<;:ao e a  realidade. Cite-se ainda o programa A Mdquina 
da Verdade, apresentado por Carlos Narciso. Na primeira emissao (a 30 

de Mar<;:o de 1995), o destaque e dado ao Padre Frederico, condenado 
pelos tribunais por homiddio e assedio sexual a um jovem madeirense. 
O teste do poligrafo sentencia a sua inocencia, testemunhada por uma 
audiencia que, naquela noite, subiu aos 28,3% de telespectadores 
(reunindo 74,5% de share). Ai esta uma tentativa de transformar a tele
visao num tribunal, aberta a todos e garantindo uma omnisciencia que 
se pretende irre-futavel, capaz mesmo de anular a justi<;:a formal 37,

tendo os "julgamentos paralelos" que a( decorrem repercuss6es mais 
fortes do que aqueles que se processam em verdadeiros tribunais (Rodri
gues, 1999). Mais tarde a TVI vai retomar este modelo dando-lhe, no 
entanto, outra concretiza<;:ao. 

Em Legitima Defesa, cuja primeira emissao foi para o ar a 29 de 
Abril de 1999, e o contributo do quarto canal para converter o pequeno 
ecra numa sala de audiencias onde todas as discuss6es sao possfveis. 
No primeiro programa o tema em destaque foi o do direito ao casa-

37 O programa reuniu fortes crfticas. Da classe jomalfstica, Jose Manuel Fernandes insur
gia-se, num editorial da edit;ao do dia 1 de Abril de 1995 do PUblico, contra o programa 
usando estes tennos: "Ao pretender julgar o Padre Frederico, sem respeito pelo princfpio 
do contradit6rio e entregando o poder de veredicto a uma mdquina que niio faz prova em 
tribunal, a M.iquina da Verdade fez, de certa fonna, justi9a popular. A partir daqui, nunca 
mais poderemos esperar um julgamento justo e sereno deste caso. 0 ambiente esta definiti
vamente inquinado". A 8 de Abril, no Expresso, o Procurador-Geral da RepUblica, Cunha 
Rodrigues, afirmava o seguinte: "Revestindo-se de utilidade, o debate sabre o funciona
mento da justi9a, a utiliza9do de meios de informa9do ou de cria9do de espectdculo que tenha 
por objecto a produ9do ou verifica9do de provas adstritas a processos judiciais, alem de 
suscept{vel de fomentar err6neos estados de opinido sabre os factos, Lesa o princ[pio da inde
pend€ncia dos tribunais e atinge a autoridade das suas decis6es, valores inerentes a qualquer 
sociedade democrdtica". 
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mentos dos homossexuais. A secundar este espa,;:o, a TVI lan<;:a diaria
mente Quero Justi9a cujo responsavel, Vftor Bandarra, em entrevista 
ao Ditirio de Notfcias (4/4/1999), resume nestes termos o seu programa: 
"tentamos mostrar a dor e exp/icar porque e que ela existe e quern a pode 
resolver". Cumpre-se, mais uma vez, o papel interveniente da televisao. 
Sempre atenta aos problemas do cidadao comum. 

No campo da cultura, cabem a SIC e a RTP-2 as iniciativas de 
maior sucesso. Em 1996, a esta9ao de Camaxide arrisca Escrita em Dia, 
um programa patrocinado pelo Ministerio da Cultura (MC) que pro
curava falar dos livros com um certo desprendimento, longe do discurso 
academico a que a RTP nos habituara neste tipo de emissoes. Em 1999, 
o MC, em parceria com a SIC, aposta noutro tipo de formato, man
tendo o mesmo prop6sito: fazer entrar o livro em casa do cidadao
comum atraves do pequeno ecra. Ao programa semanal, sucede uma
rubrica diaria de tres minutos, intitulada No Sofa Vermelho 38

• Da RTP-2,
para la de um programa semanal de curta longevidade (Ler para Crer 39), 

sobressai um programa diario de informa,;:ao-divulga,;:ao que se assume
como um exemplo isolado no contexto televisivo europeu: o Acontece.
Poi em 1994 que o jomalista Carlos Pinto Coelho, que ja ocupara na
RTP o cargo de Director de Programa9ao, tomou passive! este noti
ciario cultural feito a um ritmo diario. Passados quase cinco anos, par
altura da comemora9ao da milesima edi,;:ao, o seu responsavel afir
mava, em entrevista ao Publico (18/2/1999), que o seu programa "e o
barquinho do navio-almirante que se chama Jornal 2. A novidade e ser
um telejornal que, pela primeira vez, trata a cultura, 40 anos volvidos
sabre o mau servi90 que a RTP tern dado a cultura" 40

•

No entanto, os indices de audiencia registados pelas emissoes cul
turais ficam muito aquem dos resultados obtidos pelos programas 
sabre futebol. Sao estes que re(mem maior numero daquelas caracte
risticas que costumam garantir o sucesso de uma emissao televisiva: 

38 Inicialmente a SIC colocou a rubrica No Sofa Venne/ho em prime-time - como havia sido
acordado com o Ministerio da Cultura -, mas, passados quatro meses, a estrategia e repen
sada e o programa atirado para um horario mais tardio. 

39 Este programa era apresentado por Francisco Jose Viegas que coordenara anteriormente 
na SIC Escrita em Dia. 

40 Numa entrevista ao Didrio de Not{cias (13/2/1999), Carlos Pinto Coelho servia-se de uma 
defini�B.o em estilo de marketing para definir o seu programa como "um comboio para 
despertar apetites". 
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4. Notas finais

Olhando, no final dos anos 90, o Panorama Audiovisual Portugues, 
as perspectivas de evoluc;ao equacionam-se a medida da consolidac;,ao 
dos canais. Da TVI fica a expectativa relativa a subida das audiencias. 
Da SIC esperam-se novos produtos que ajudem a transformar os con

teudos televisivos. Da RTP aguardam-se medidas capazes de travar 
o crescente passivo que tern convertido a televisao de servic;o publico

numa fonte inesgotavel de criticas.
Em casa, o telespectador vai mudando de canal, permanecendo 

mais tempo numa estac;ao do que noutra. No entanto, a caixinha 
magica continua a ter um lugar cativo no Jar da maioria dos portu
gueses, apresentando "uma carga simb6lica" (Pinto: 1995) ainda 
insubstitufvel. 
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