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AS NOTiCIAS REGIONAIS NO TELEJORNAL DA RTP: 
QUE SERVIC;O PUBLICO? * 

FELISBELA LOPES ** 

RESUMO: 

Considerando 0 servi~o publico de televisao algo de primordial em qualquer 
panorama audiovisual europeu, pretendemos, neste artigo, analisar quais os assuntos 
regionais que 0 canal publico generalista portugues (RTPl) mediatizou no seu principal 
programa de informa~ao: 0 Telejomal. 0 periodo de estudo remonta aos anos de 1988 
(ano de absoluto monop6lio) e de 1992 (ano em que Portugal recebe as emissoes da 
primeira esta<;:ao privada de televisao, a SIC). Antes deexpormos os nossos resultados, 
faremos uma breve incursao pel a genese do servi<;:o publico de televisao e pelos princi
pios e valores que a estruturam. 

Introdm;ao 

Tendo urn papel integrador fulcral no seio da sociedade, a televisao 
assume-se como urn media, se nao omnipotente, pelo menos omnipresente, 
permitindo as pessoas sair do seu isolamento para partilhar urn determi
nado conhecimento: aquele que e proporcionado por determinada emissao. 
Todavia, ha quem defenda que a TV nao constitui 0 meio de informa~ao 
ideal. Pierre Bourdieu e uma das vozes crfticas do saber proporcionado 
pelo audiovisual, assegurando que «mio se pode dizer grande coisa na tele-

* 0 texto deste artigo resulta do livro 0 Telejomal e 0 Servi{:o Publico (Minerva, Coimbra, 1999) 
publicado pela autora. 
*" Assistente do Departamento de Ciencias da Comunica"ao da Universidade do Minbo. 
E-mail: felisbela@ics.uminho.pt 

131 



vislio» (1997: 3). Giovanni Sartori (1998) diz mesmo que a televisao e cultu
ralmente regressiva, transformando 0 «homo sapiens» (urn ser capaz de 
reflectir tudo 0 que diz e que se movimenta num <\mundus intelligibilis») 
num «homo videns» e, consequentemente, num «homo ludens » (urn ser 
vocacionado para receber passivamente mensagens visuais e que apenas ve 
o «mundus sensibilis»). Nao partilhamos pressupostos tao radicais, conce
dendo ao pequeno ecra uma certa capacidade para transmitir informa~ao. 
Situados aqui ha, entao, que equacionar os conteudos televisivos a partir da 
natureza do canal que os transmite. 

Numa altura em que se tentam criar pontes que aproximem 0 actor 
solitario da sociedade individualista de massas, a televisao de servi~o 
publico adquire uma importancia acrescida. Dai ser imprescindivel que a 
paleta de program as reflicta a heterogeneidade social e cultural de deter
minada comunidade. A esta~ao publica de televisao deve ser uma janela 
aberta contra a excIusao, contribuindo para a integra~ao social e cultural, 
a fim de se garantir a coesao nacional, cad a vez mais debilitada numa 
sociedade progressivamente mais planetaria. Favorecendo os novos media 
a segmenta~ao dos telespectadores, a TV publica deve procurar, atraves dos 
seus programas, federar publicos diversificados que, apesar de arrastarem 
consigo inevitaveis especificidades, poderao, a mesma hora, reunir-se em 
frente do pequeno ecra para partilharem a mesma emissao televisiva. 

Neste artigo iremos analisar 0 tipo de acontecimentos que a esta~ao 
portuguesa de servi~o publico, atraves do seu program a informativo de 
maior audiencia - 0 Telejomal da RTPI - mediatizou fora da capital do 
pais. 0 periodo da nossa amostra remonta aos anos de 1988 (altura em que 
a TV publica operava em regime de monop6lio) e de 1992 (ano em que se 
conhecem os vencedores do concurso dos canais privados e em que a 
primeira esta~ao privada, a SIC, inicia as suas emiss6es). 

1. 0 servi~o publico de TV: genese 

Perspectivar 0 servi~o publico de televisao implica procurar as suas 
raizes no meio que 0 antecedeu, ou seja, na radio. Foi ela que formou os 
profissionais do pequeno ecra; foi nela que se criou 0 embriao dos 
conteudos audiovisuais que viriam a revolucionar a nossa forma de estar; 
foi a partir dela que se ensaiaram as descobertas tecnol6gicas que permitem 
hoje receber, em cada uma das nossas casas, 0 som e as imagens daquilo 
que acontece do outro lado do mundo ou ao fundo da nossa rna. Se 0 que 
somos e mais facilroente entendivel quanta melhor conhecermos aquilo 
que fomos no nosso passado, tam bern a 16gica de funcionamento da tele
visao s6 podera ser compreendida a luz daquilo que foi 0 seu principal 
antepassado: a radio. 
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Circunscrevendo-nos as des cobert as tecnol6gica~ aplicaveis a radio, 
verificamos que as mais importantes foram feitas em territ6rio europeu 1. 

No entanto, foram os american os os grandes fomentadores da radiodifusao. 
Patria do liberalismo econ6mico, os EUA cederam 0 espectro hertziano aos 
privados que montaram a volta dele uma industria fiorescente. Na Europa 
o desenvolvimento foi mais lento e seguiu outro modelo, devido mais a 
condicionalismos hist6ricos do que propriamente econ6micos. Nascida 
praticamente no limiar da I Guerra Mundial, a radio e rapidamente circuns
crita a uma fun~ao: servir de instrumento de comunica~ao militar, tendo 
urn papel decisivo nas opera~oes navais, especialmente na guerra subma
rina. Os politicos aperceberam-se rapidamente das vantagens daquele meio 
pelo que, terminados os confiitos, trataram de criar normativos que perpe
tuassem 0 poder sobre ele. Este dominio, mais ou menos estreito, do poder 
politico sobre as radios europeias atrasou significativamente 0 seu cres
cimento. Ao contrario daquilo que acontecia nos EUA, na Europa a radio 
nao dispunha de margens financeiras que the permitissem desenvolvi
mentos audazes quer ao nivel tecnol6gico quer ao nivel dos conteudos, 0 

que viria a condicionar 0 seu desenvolvimento. 

A televisao vai nascer como urn apendice da radio: herda-Ihe os profis
sionais, aproveita parte dos seus recurs os tecnicos, adapt a os seus 
conteudos e adopta 0 seu modelo de funcionamento. Como aconteceu 
com a radiodifusao, as primeiras experiencias televisivas sao ensaiadas na 
Europa 2. Urn acontecimento, porem, faz arrefecer 0 entusiasmo em torno 
da televisao: a II Guerra Mundial. 0 fim dos confiitos marca verdadeira
mente 0 inicio das emissoes audiovisuais, sendo os EVA, menos enfraque-
cidos pela guerra, a tomar a lideran~a. . 

Retomando 0 modelo de liberdade de empreendimento adoptado na 
radio, a televisao americana foi, pelo menos nos seus prim6rdios, finan
ciada exclusivamente pela publicidade e entregue ao sector privado. Cedo 
se come~aram a notar excessos, fruto da politica comercial que tinha como 
objectivo principal a rentabiliza<;:ao das emissoes. A publici dade ocupava 
tempos de antena substanciais, alargando-se ate ao campo politico, 0 que 

I Em 1864, Maxwell, urn escoces, apresentou a teoria do conjunto das ondas magneticas 
ao lade das ondas luminosas; em 1887, Hertz, urn alemao, fez uma descoberta que ficou para 
sempre ligada ao seu nome, as ondas hertzianas; em 1890, BranIy, urn frances, constmiu 0 

primeiro radiocondutor; e, em 1894, Marconi, urn italiano, realizou as primeiras experiencias 
comprovativas da comunica<;ao a distancia em c6digo morse atraves das ondas hertzianas. 

2 John Logie Baird cria, em 1925, urn televisor para 0 qual obtem uma licen<;a expe
rimental em 1926; em Fran<;a, Eugene Belin e Howeck conseguem, em 1926, a recep<;ao 
de imagens num ecra cat6dico; na Alemanha, os Correios patrocinam, em 1928, emissoes 
em 30 linhas. 
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ainda hoje e considerado polemico. Os atropelos tam bern se acumulam 
ao nivel da programac;ao. Numa tentativa de controlar esta situac;ao, 0 

Congresso vota, em 1967,0 Public Broadcasting Act, que institui uma rede 
de televisao publica cujo funcionamento ficani dependente do orc;amento 
federal. Em 1969 cria-se a Corporation for Public Broadcasting, encarregue 
de repartir 0 subsidio previsto e planificar 0 PBS (Public Broadcasting 
Service), que reune em rede urn certo numero de estac;6es televisivas. 
Todavia, essas cadeias de televisao caracterizam-se por uma programac;ao 
marginal, dirigida principalmente as elites, nao conseguindo, ainda hoje, 
uma forc;a que lhes permita uma forte implantac;ao na paisagem audiovi
sual americana 3. 

Ceptica em relac;ao ao liberalismo nas comunicac;6es, a Europa segue 
outro modelo, 0 de servic;o publico, confiando 0 controlo da radiotelevisao 
ao Estado, como, alias, ja acontecia com a radio. Por detras desta ligac;ao 
estao as mutac;6es econ6micas, sociais e politicas que se seguiram as duas 
grandes Guerras Mundiais e que obrigaram 0 Estado de varios paises 
europeus, mais atingidos pelos confrontos, a adoptar urn novo papel a fim 
de contribuir para 0 fortalecimento das economias e para 0 estabeleci
mento dos equilibrios sociais - miss6es que a sociedade nao conseguia 
cumprir e que 0 livre funcionamento do mercado era inca paz de realizar. 
E, pois, no seio deste Estado Providencia que nasce, em terreno europeu, 
a forc;a dos servic;os publicos, expressao da actividade prestacional da 
Administrac;ao com 0 fim de promover bem-estar aos cidadaos. 0 poder 
transforma-se, deste modo, em func;ao de servic;o, tornando-se a satisfac;ao 
das necessidades colectivas urn dos principais fins do Estado Providencia 
(Estorninho, 1996: 37). A referencia ao servic;o publico confere-lhe uma 
legitimidade de intervenc;ao renovada, menos transcendente e, por isso, 
mais funcional, pois 0 que aqui importa sao as acc;6es em prol do bern 
comum. A sua autoridade adquire urn novo elan. 

Esta transformac;ao, que acontece no inicio do seculo XX, tern reper
cuss6es em varios sectores da sociedade (Amaral, 1989: 335). A televisao 
foi apenas urn dos campos de actuac;ao do poder politico, com particular 
visibilidade na Europa. Giuseppe Richeri (1993/1994: 46-47) aponta como 
argumentos justificativos do envolvimento do Estado na actividade televi
siva, nomeadamente nas formas de financiamento publico e nas func;6es 
de utilidade publica da televisao, os seguintes factores: 

'. De ordent tecnica. Constituindo nos prim6rdios da televisao urn 
bern raro, as frequencias hertzianas foram alvo de uma regulamen-

l A evolw;:ao da televisao nos Estados Unidos e tra<;:ada por Roland Cayrol em Les Medias 
.- presse ecrite, radio, television, Presses Universitaires de France, 1ere Ed., 1991, pp. 326-337. 
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ta~ao criteriosa por parte do Estado, que, para alem de decidir a sua 
distribui~ao, fixava as regras para 0 seu funcionamento, a fim de 
garantir 0 interesse colectivo. Pretendia-se que a televisao chegasse 
a to do 0 territ6rio nacional, oferecendo a cada cidadao as mesmas 
oportunidades de acesso. Urn prop6sito que ainda hoje continua 
actual. Neste caso, 0 servi~o publico e concebido como uma «grande 
infra-estrutura tecnica». 

• De ordem politica. Atribui-se aos operadores publicos uma fun~ao 
fundamental para a democracia: promover a participa~ao dos 
cidadaos na discussao de assuntos de interesse publico, abrindo a 
antena a diferentes tendencias politicas, sociais e culturais. Para 
alem do pluraJismo, espera-se deles uma informa~ao objectiva e 
independente. Para Richeri, a «televisiio publica e a grande agora 
moderna onde se forma e manifesta a opiniiio publica». 

• De ordem cultural 4. Exige-se da televisao publica uma resposta 
eficaz as necessidades informativas, formativas e de entretenimento 
dos cidadaos, colocando no centro das suas preocupa~6es a 
promo~ao da cultura nacional. Neste contexto, 0 servi~o publico e, 
segundo Richeri, «uma grande estrutura educativa» . 

., De ordem juridica. Dos canais publicos espera-se urn trabalho de 
interesse geral que garanta urn direito estabelecido em todas as 
Constitui~6es de paises democniticos: 0 da liberdade de expressao e 
de informa~ao. A televisao de servi~o publico e considerada urn dos 
meios de concretiza~ao desse direito constitucional s. 

2. 0 servi~o publico de TV: principios e valores 

A igualdade, a neutralidade, a continuidade e a mutabilidade sao 
considerados os grandes principios classicos do servi~o publico. No en
tanto, em obediencia a necessidade de adapta9ao, ha quem avance «novas 

4 Procurando explicar 0 modelo europeu de radio e televisao - dentro do qual desen
volve 0 caso da BBC - Laurindo Lalo Leal Filho perspectiva-o a partir do poder que os media 
tern para se constitufrem como vefculos de produvao cultural de uma navao. No entanto, reco
nhece ser ilfcito desligar os elementos culturais dos factores tecnicos e dos contextos politicos. 
Influenciando distintamente 0 modelo de servivo publico, estes tres elementos encontram-se, 
segundo Lalo Leal, intrinsecamente ligados, embora apresentem naturezas distintas. 

5 No quadro do direito-garantia da liberdade de imprensa e dos meios de comunicavao 
social, 0 Estado portugues, para alem de consagrar constitucionalmente a liberdade de 
expressao e de informavao, institui tambem a existencia e 0 funcionamento de urn servivo 
publico de radiodifusao, que declara que Ihe compete assegurar [art.o 38, n.o 5, Constituivao 
da Republica Portuguesa e art. 5.° da Lei (da Televisao) n.o 31-Al98, de 14 de Julho]. 
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princlplOS», nomeadamente os de transparencia, de simplicidade e de 
participafiio (Pontier, 1996: 93-97). Para a tematica que nos propomos 
abordar - 0 tratamento mediatico da realidade regional - apenas iremos 
considerar os dois primeiros. 

o principio de igualdade e uma extensao do principio juridico que 
coloca todos os cidadaos ao mesmo nivel perante a lei, impedindo qualquer 
especie de discrimina<;ao 6. Restringindo-nos ao trabalho dos jomalistas, 
este principio tem uma aplicabilidade permanente, sendo a parcialidade ou 
a manipula<;ao atitudes etica e juridicamente reprovaveis. No entanto, nem 
sempre os meios de comunica<;ao social dispoem de uma estrutura ou de 
uma politica editorial que lhes permitam fazer chegar 0 seu produto/servi<;o 
jomalfstico a todos os consumidores/cidadaos. Num servi<;o publico de 
televisao, 0 principio de igualdade alarga a possibilidade de recep<;ao da 
mensagem audiovisual a todos os cidadaos que partilhem a nacionalidade 
do orgao publico. 

Proporcionar 0 acesso gratuito de todos as emissoes televisivas implica, 
para alem de uma cobertura integral do territorio, a cria<;ao de dispositivos 
que permitam, por exemplo, fazer chegar aquilo que se transmite atraves 
do som aqueles que nao ouvem. Daqui resultam custos acrescidos que as 
empresas privadas nem sempre podem suportar, sob risco de verem afun
dar a rentabilidade dos seus projectos. 0 servi<;o publico tern aqui respon
sabilidades acrescidas, embora nem sempre as cumpra. Em Portugal, por 
exemplo, a RTP tern vindo a difundir os principais acontecimentos sem 
qualquer tradu<;ao gestual 7. 

A igualdade pode tam bern ser concebida em termos de oportunidade 
de participa<;ao nos canais de comunica<;ao. Isto pressupoe uma aten<;ao 
equitativa aos valores das maiorias e das minorias. A igualdade sera tanto 
maior quanta maior for a diversidade das emissoes. Da informa<;ao tele
visiva de urn canal de servi<;o publico espera-se a promo<;ao quer dos 
valores das maiorias, quer dos valores das minorias; quer das realidades 

6 A Constitui~ao da Republica Portuguesa consagra, no artigo 13.°, 0 Principio da 
19ualdade, afirmando que todos «sao iguais perante a lei» e que «ninguem pode ser privile
giado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em 
razao de ascendencia, sexo, ra~a, lingua, territ6rio de origem, religiao, convic~6es politicas ou 
ideol6gicas, instru~ao, situa~ao econ6mica ou condi~ao social». 

7 Recorrendo ao artigo 37.° da Lei Fundamental, segundo 0 qual todos os cidadaos tern 
o direito de se informarem e serem informados sem impedimentos, 0 CDS-PP entregou na 
Assembleia da Republica, em Fevereiro de 1998, urn projecto de resolu~ao onde incentivava 
o Instituto da Comunica~ao Social a sensibilizar a RTP para a necessidade de tradu~ao 
gestual da cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais e estrangeiros. 
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urbanas, quer das realidades perifericas; quer das posi<;oes oficiais, quer 
das posi<;oes da vox populi. 

o principio de neutralidade manifesta-se como urn principio moral 
que orienta 0 servi<;o publico na sua «actividade de prestar,;iio», impedindo 
qualquer juizo de valor (Isar, 1995: 314). Este principio pressupoe que 
os servi<;os funcionem com vista a satisfazer apenas 0 interesse geral, nao 
cedendo a interesses particulares. Neste ponto, restringimo-nos a perspec
tiva tecnico-juridica, excluindo a visao politico-pragmatica, a partir da qual 
este principio exigiria outro tipo de reflexoes. 

E 0 principio de neutralidade - e nao 0 de igualdade - que preside 
ao reconhecimento do dire ito de acesso a antena por parte dos partidos 
politicos, do Governo, das organiza<;oes sindicais, profissionais e represen
tativas das actividades economicas e das associa<;6es de defesa do ambiente 
e do consumidor - uma obriga<;ao de que estao isentas as televis6es 
privadas portuguesas 8. Assegurar a concretiza<;ao deste principio foi, des de 
sempre, urn dos grandes desafios do servi<;o publico de televisao. 

Certos autores consideram a neutralidade como uma exigencia do prin
cipio de igualdade. Todavia, como lembra Jean-Fran<;ois Lachaume (1989), 
o principio de neutralidade diz respeito aos deveres que os servi<;os publicos 
tern para com os seus utilizadores, enquanto 0 principio de igualdade tern 
subjacente os direitos dos utilizadores face aos servi<;os publicos. Aliado 
ao principio de neutralidade esta 0 de liberdade. Sem ela, os media nao 
podem praticar aquilo que Denis McQuail (1994:142) apelida de «watchdog 
role», ou seja, nao podem exercer vigilancia publica relativamente aqueles 
que detem mais poder na sociedade. 

o principio da neutralidade imp6e urn conjunto de deveres aos respon
saveis pelos servi<;os publicos, sendo 0 mais importante deles a imparciali
dade. Segundo Herve Isar ha duas formas de evitar a parcialidade: 

. ' 0 pluralismo: abrir a emissao a diferentes grupos representativos 
de credos, pensamentos e politicas; 

., 0 equilibrio: nao permitir a expressao de urn unico ponto de vista, 
ou seja, respeitar 0 «principio do contradit6rio». 

Este principio nao condiciona 0 funcionamento estrutural do servi<;o 
publico, mas orienta 0 conteudo dos programas. «A sua l6gica profunda 
visa colocar 0 servir,;o prestado numa posir,;iio que impossibilite a promor,;iio 

B Cf. artigo 49.° da Lei n.o 31-A198, de 14 de Julho (<<Lei da Televisao»). 
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de urn unico ponto de vista sobre determinada realidade» (Isar, 1995: 313). 
A sua visibilidade traduz-se por normas que, para alem de proibirem a 
discrimina~ao, procuram uma certa objectividade. Mais do que os canais 
privados, aconselha-se 0 servi~o publico de televisao a desenvolver a sua 
actividade sem exclusoes culturais ou sociais. A semelhan~a do Estado 
que 0 sustenta, ele devera tambem ser independente e imparcial. 

Jay Blumler e Wolfgang Hoffman..cRiem (1992: 202) fazem coincidir 
os objectivos da televisao publica com os princfpios que a norteiam. 
S6 assim a actividade televisiva consegue desprender-se dos jugos norma
tivos, erguendo uma programa~ao alicer~ada em valores especfficos - que 
Blumler designa como «vulnerdveis» 9 - cuja apreensao se pretende que 
aconte~a no interior da pr6pria empresa por osmose e nao pela for~a de 
qualquer legisla~ao. Os princfpios ja os conhecemos, falta, porem, saber 
quais os valores que os estruturam. 

Qualidade dos programas. Este valor e conceptualizado por Blumler 
e Hoffman-Riem (1992: 212) a partir da rela~ao entre as caracteristicas 
de urn programa e urn conjunto de criterios de avalia~ao, preterindo-se 0 

destaque de elementos isolados a favor do sistema dentro do qual se 
pretende criar VaDOS tipos de excelencia aos quais os responsaveis por 
determinado programa devem aspirar. Sobreposta as leis do mercado, a 
qualidade liga-se intrinsecamente a essencia do servi~o publico de televisao, 
do qual se espera urn contributo importante para a inova~ao dos formatos 
televisivos, para a criatividade, para a capacidade de gerar debates de 
relevancia social e para desenvolver a autenticidade e a riqueza expressivas 
dos conteudos emitidos. 

Tendo em conta a multiplicidade de canais que invade 0 ecra de tele
visao, Dominique Wolton (1992: 148) encara a qualidade como algo de 
essencial a preservar, particularmente nos canais publicos, onde considera 
ser mais viavel a adop~ao de medidas que contrariem 0 mercantilismo dos 
conteudos e, consequentemente, as produ~oes cada vez mais internaciona
listas e, por isso, desligadas das realidades onde os canais operam. A liga~ao 

9 Tenno apresentado pelo academico britanico Jay Blumler (Television and the Public 
Interest, Sage Publications, London, 1992, pp. 22-41) para caracterizar os valores orientadores 
da televisao publica, contrapondo-os aos «valores econ6micos», considerados estruturantes da 
televisao privada. Para Blumler, os valores vulneraveis que merecem uma protec~ao institu
cionalizada, particulannente no seio da televisao publica, sao os seguintes: a qualidade, a 
diversidade, a identidade cultural, 0 distanciamento face as fontes de financiamento, a integri
dade da comunica9iio cfvica e 0 bern estar das crian9as e adolescentes. Trataremos apenas 
dos tres primeiros por serem aqueles que se direccionam mais directamente para a tematica 
que nos propomos desenvolver. 
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da qualidade a promoc;:ao dos valores culturais e, com efeito, reiterada
mente retomada pelos te6ricos que estudam a televisao de servic;:o publico. 
Concentrando-se apenas na informac;:ao, Cebrhin Herreros (sId: 138) precisa 
aquilo que considera ser urn jomalismo de qualidade: 

«A infonna9iio de qualidade exige uma visiio global e contextualizadora 
dos factos; 0 contraste de fontes e a depura9iio dos dados; 0 aprofundamento 
das consequencias sociais, politicas e econ6micas; a busca de urn equiUbrio 
na cobertura territorial, social e cultural; 0 enfoque pluralista e imparcial das 
opinioes, propostas de solu90es e criticas dos diversos grupos que convivem 
numa sociedade democrtitica. E necesstiria uma diversidade e especializa9iio 
dos conteudos infonnativos confonne os interesses dos multiplos grupos que 
compoem a vida social.» 

Os padroes de qualidade sao indivisiveis, abrangem toda a grelha de 
programac;:ao, sendo, porem, conveniente estarem espelhados em cada 
programa. Dai serem inconsistentes as teses daqueles que defendem a 
distribuic;:ao do servic;:o publico por varios canais 10. 

Diversidade. Vma programac;:ao diversificada nos pIanos regional, 
politico e cultural e 0 que se espera dos operadores publicos. Emitindo para 
urn conjunto de cidadaos com modos de vida diferenciados, a televisao 
de servic;:o publico, mais do que as estac;:oes generalistas privadas, tern obri
gac;:ao de reflectir nas suas emissoes realidades multiformes, nao apenas 
aquelas que chegam as maiorias, mas tam bern aquelas que se restringem a 
grupos minoritarios. Vma maior atenc;:ao a diversidade e tambem 0 alerta 
deixado por alguns soci610gos: 

«Substituimos nas nossas sociedades hipercomplexas a ideia de que a 
eficticia estti ligada a homogeneidade e a unifonnidade pela ideia contrtiria 
de que esta estti ligada a quantidade de infonna90es criada ou mantida no 
sistema, isto Ii, a sua diversidade. fti niio consideramos como urn enrique
cimento 0 abandono das culturas e das linguas locais, pelo contrtirio, parece
nos cada vez mais que a riqueza de urn conjunto Ii feita da sua diversidade 
e da sua flexibilidade» (Touraine, 1984/1996: 116). 

Ao mesmo tempo que satisfaz os interesses dos membros individuais 
de uma audiencia, uma grelha diversificada promove a coesao entre grupos 
que habitam espac;:os fisicos distintos e que estruturam 0 seu quotidiano 
atraves de sistemas especificos. «Oferecer programas destinados a publicos 
diferentes e a melhor maneira de satisfazer 0 maior numero de pessoas», 

10 A respeito do conceito e da aValiavao da qualidade em teievisao, cf. Sakae Ishikav 
(ed.) - Quality Assessment of Television, John Libbey Media, 1996. 

139 



garante, por sua vez, 0 relat6rio sobre 0 Futuro da Televisao Publica elabo
rado em Fran~a em 1994. 

Wolfgang Hoffmann-Riem (1992: 49) distingue diferentes dimensoes a 
partir da diversidade: 

• uma diversidade orient ada para 0 individuo ou grupo, proporcio
nando-lhes oportunidades de expressao; 

• uma diversidade vocacionada para os temas; 

• uma diversidade integradora de realidades de diferentes areas 
terri toriais; 

• uma diversidade de formatos. 

ldentidade cultural. Conscientes de que as identidades colectivas atra
vessam urn periodo de turbulencia, os investigadores ligados ao estudo 
da televisao veem nela urn importante meio para consolidar a identidade 
cultural de urn pais. A fim de garantir a preserva~ao deste valor, alguns 
paises impuseram as esta~oes de televisao, com incidencia nos canais 
publicos, urn refor~o da lingua nacional, servi~os especiais para cada regiao 
e determinadas cotas de programas de produ~ao nacional. 

Quando se fala de cultura, devem ter-se em mente os varios tip os de 
manifesta~oes que ela podera assumir. Dominique Wolton (1997: 116), por 
exemplo, fala-nos de quatro tipos de culturas: 

• a de elite; 

• a de massa; 

• a popular; 

• a das minorias. 

De todas elas a televisao da-nos eco, apesar de prestar mais aten~ao 
a segunda. E e aqui que come~am todos os problemas, pois a grande difi
culdade passa a ser, por urn lado, criar a diversidade numa cultura de 
massas - algo obrigat6rio para qualquer media generalist a instalado num 
regime democratico - e, por outro, promover as manifesta~oes inerentes a 
outras culturas - algo incontomavel num canal televisivo de servi~o 
publico. Tendo como referencia uma economia de televisao mista, Jay 
Blumler e Wolfgang Hoffrnan-Riem (1992: 211) reclamam para os ope
radores publicos a obriga~ao de se ocuparem das necessidades culturais 
mais aut6ctones. 
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3·, 0 servic;o publico de TV: a informac;ao regional no Telejornal 

Num texto retirado do seu livro Les territoires de la communication, e 
publicado no n.o 57 dos «Dossiers de I'Audiovisuel» , Isabelle Pailliart op6e 
o local ao global, construindo a partir daqui uma serie de oposi~6es que 
culmina no confronto entre 0 local e 0 Estado. Do centro da sua tese emerge 
o sujeito, urn retorno perspectivado a partir da crescente valoriza~ao da 
micro-sociedade cuja visibilidade so se torna possivel gra~as aos media. 
Olivier Pasquet, num artigo publicado na mesma edi~ao dos «Dossiers de 
l'Audiovisuel» , reitera a importfmcia da mediatiza~ao dos acontecimentos 
locais para a propria comunidade on de eles ocorrem. Na sua opiniao, a 
visao catodica proporcionada pela televisao mistifica uma realidade ate 
entao olhada de forma anodina. 

Concentrando-nos num canal de servi~o publico espedfico - a RTPI -
iremos ver quais os acontecimentos regionais que mereceram destaque no 
seu programa de informa~ao de maior audiencia, 0 Telejornal. Os anos do 
estudo reportam-se, como ja sublinhamos, a 1988 e a 1992. A nossa amostra 
foi constituida pelos alinhamentos semanais dos meses de Fevereiro, Maio, 
Agosto e Dezembro, considerando apenas os dias uteis. Em termos nume
ricos, 0 nosso corpus de analise foi de 171 noticiarios (87 em 1988 e 84 
em 1992), 0 que implicou a classifica~ao de 3061 pe~as que totalizaram 
90h 52m 01 (43h 46m 50 em 1988 e 47h 05m 11 em 1992). Para 0 estudo 
da realidade regional, optamos por classificar tematica 11 e geografica
mente 12 as pe~as nacionais. 

Antes de apresentarmos os resultados da nossa analise, convem conhe
cer aquilo que os varios enquadramentos legais impunham, na epoca e 
no dominio da cobertura mediatica da realidade regional, a televisao portu
guesa de servi~o publico. 

Na Lei 75/79, de 29 de Novembro, colocava-se como primeiro objectivo 
da radiotelevisao 0 de «contribuir para a forma9iio e informa9iio do povo 
portugues, defendendo e promovendo os valores culturais do pais, designada
mente a lingua portuguesa» (artigo 3.°). Na Lei 58/90, de 7 de Setembro, 
reitera-se 0 mesmo proposito, fazendo-se alguns ajustamentos: substitui-se 
Q «povo portugues» pelo «publico» e relativizam-se os valores culturais, 
apontando-se apenas aqueles «que exprimem a identidade nacional». 
No entanto, insiste-se na defesa das raizes e da singularidade do publico, 

11 A tipologia criada para a classifica<;lio de todas as peo;as nacionais ascendeu a cerca 
de cinquenta categorias tematicas. Neste artigo apenas apresentamos aquelas que adquiriram 
visibilidade mediatica a nivel regional. 

12 Para classificar as peo;as do ponto de vista geografico recorremos a quatro categorias: 
Lisboa, Porto, ilhas e resto do pais. 
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sublinhando-se a necessidade de atender a sua «diversidade em idades, 
ocuparoes, interesses e origens» (artigo 6.°). A nfvel estrutural, a RTP tentou 
responder a essa exigencia de pluralidade imposta as suas emissoes, multi
plicando delega<;oes e centr~s regionais por todo 0 territ6rio nacional. Tres 
anos depois da sua primeira emissao e dois anos depois do infcio das 
suas emissoes regulares, a esta<;ao publica inaugurava urn Centro de 
Produ<;ao no Porto (1959). Em 1972 fazia 0 mesmo na Madeira e, tres anos 
mais tarde, em 1975, inaugurava 0 dos A<;ores. Em 1988, instal a delega<;6es 
nas cidades de Vila Real, Viseu, Coimbra e Evora e pro cede a renova<;ao 
do equipamento da delega<;ao de Faro. Em 1992 e inaugurada uma nova 
delega<;ao: em Bragan<;a. 

Vamos, entao, ver que de que modo os prindpios e val ores do servi<;o 
publico de TV, as norm as juridicas e a estrutura ramificada da RTP se espe
lham na mediatiza<;ao dos acontecimentos que ocorrem fora da capital. 

3.1. 0 Porto 

A partir de 1987,0 Centro de Produ<;ao do Porto come<;ou a assegurar 
diariamente a emissao do perfodo da manha atraves de urn programa de 
informa<;ao, 0 Bom Dia, e urn de entretenimento, 0 As Dez. Dois anos antes, 
em 1985, criara-se urn programa diario de informa<;ao a hora do almo<;o: 0 
Jomal da Tarde. Produzido em grande parte pela redac<;ao do Monte da 
Virgem em Vila Nova de Gaia, este programa noticia assuntos nacionais 
e internacionais, mas concede primordial aten<;ao a assuntos regionais, 
particularmente aqueles que tern lugar na zona do Grande Porto, como, 
alias, ainda hoje acontece. No entanto, ao analisar os acontecimentos que, 
no periodo em estudo, se reportam a essa zona, for<;oso sera concluir que 
grande parte do trabalho matinal da redac<;ao do Monte da Vrrgem nao 
e aproveitada pelo Telejomal e, quando 0 e, as preferencias concentram-se 
na actualidade dita nacional (acontecimentos ligados a diplom.acia, ao 
Estado e aos partidos). Excluindo os acontecimentos espectaculares 
(acidentes, protestos e casos de policia) , a nossa amostra leva-nos a 
afirmar que muito pouco se ficou a conhecer do Porto. 

Em 1988 apenas 4 das 16 categorias que integram acontecimentos que 
ocorreram no Porto ultrapassaram os 3 minutos, reportando-se duas del as 
a realidades puramente nacionais (Estado e partidos). Em 1992 nenhuma 
das 7 categorias que relatam factos da regiao portuense conseguiu ir alem 
dos 3 minutos. Ao contrario daquilo que aconteceu com 0 resto do pais, 0 

Porto perdeu espa<;o no noticiario em 1992. Em 1988, a cidade invicta 
ocupou Ih 02m 30 de emissao, ou seja, 2,37% do tempo global do noti
ciario. Quatro anos mais tarde, apenas consegue 07m 35, 0 que equivale a 
uma percentagem de 0,26%. 
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QUADRO 1: CATEGORIAS NO TELEJORNAL REFERENTES AO PORTO 

1988 1992 , 
CATEGORIAS I TEMPO CATEGORIAS TEMPO 

Por segundos Por segundos 

Acidentes I 100 AIles 3.3 
Artes 100 Casos de Policia 89 

Autarquias 333 Economia Hl 
Constru<;:oes 107 Educac;:ao )25 - - . 
Diplomacia 109 Estado J8 

Economia 531 Partidos 37 
Educayao 111 Vida Quotidiana 22 
Emigrayao 99· _. 

Estado ! 441 -
Lingua - Livros - Escritores 78 -

Mortes 82 -

Partidos 1167 -
Protestos 107 --RTP 115 -

Saude 107 - I 
Sindicatos - Associayoes I 73 -

3.2. As Ilhas 

Os estudios da RTP nas ilhas sao inaugurados na primeira metade dos 
anos 70. No entanto, ha que esperar pela entrada da decada de 80 para que 
essas delega<;6es, entretanto convertidas em Centros Regionais, conquistem 
autonomia financeira e de gestao que lhes permitisse, para alem de trans
mitir em directo ou em diferido os programas da RTP, organizar e elaborar 
a sua propria emissao. Este tipo de competencias foi fixado pelo Decretoc 
-Lei n.O 156/80, de 24 de Maio. A partir daf, os Centros Regionais dos 
Arquipelagos estavam autorizados a produzir program as proprios. No con
tinente, esse trabalho, pelo menos ao nfvel da informa<;ao, manteve-se, no 
perfodo em estudo, praticamente silenciado. 

Em 1988, os arquipelagos ainda conseguiram marcar presen<;a para la 
dos assuntos que sao sempre noticia independentemente do lugar onde 
ocorrem, como acontece com os acidentes, 0 automobilismo, os casos de 
policia, os partidos e 0 Estado. Nesse ana conheceram-se alguns 
problemas sociais do povo das ilhas, descobriram-se falhas no sistema de 
saUde, falou-se da economia dos arquipelagos e sentiu-se 0 pulsar do poder 
das autarquias. Em 1992, e tal como aconteceu com 0 Porto, dedicou-se 
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menos atenr;ao as ilhas. Os casos de policia e os assuntos diplomciticos e 
de Estado continuaram a ser noticia, mas, para alem deles, apenas houve 
urn breve espar;o para dois tern as - 0 ambiente e os problemas sociais -
que totalizaram 4m 56. 

Em term os quantitativos, 0 Telejornal forneceu-nos, nos quatro meses 
estudados em 1988, 22m 48 de noticias sobre as ilhas da Madeira e dos 
Ar;ores, 0 que, em termos percentuais, se traduz em 0,86%. Em 1992 as notl
cias dos arquipelagos restringiram-se a 19m 24, 0 que significa uma percen
tagem de 0,68%. 

QUADRO 2: CATEGORIAS NO TELEJORNAL REFERENTES As ILHAS 

1988 1992 

CATEGORlA:S TEMPO CATEGORIAS TEMPO 
Por segundos Por segundos 

Acidentes 123 Ambiente 1& 

Autarquias 191 Casos de Polfcia 128 
Automobilismo 139 Diplomacia 149 
Casos de Policia 33 I Estado 51 7 

Economia 215 Problemas Sociais 278 
Estado 365 -

Partidos 66 -
Problemas Sociais 42 -

Saude 67 -

3.3. 0 resto do pais 

Os valores obtidos no estudo do Telejornal, emitido durante os meses de 
Fevereiro, Maio, Agosto e Dezembro de 1988 e de 1992, nao permitem dizer 
que a RTP faz, no seu principal program a de informa~ao, uma cobertura 
equilibrada daquilo que acontece no pais. -

Nos quatro meses estudados em 1988,0 Telejornal manteve-se no ar 43h 
46m 50, mas 0 resto do pais (donde excluimos Lisboa, Porto e ilhas) 
conseguiu apenas 2h 08m 10, 0 que equivale a urn resultado de 4,87%. 
Em 1992, se bern que as notfcias de ambito nacional tenham sofrido urn 
decrescimo consideravel, a informa~ao dita regional conquistou mais 
espa~o. Das 47h 22m 12 de emissao, 0 Telejornal dedicou ao resto do pais 
4h 22m 12, ou seja, 9,28% do tempo global. 

Destacar assuntos puramente regionais que sao noticia apenas em 
determinado espar;o nao constituiu uma prioridade em 1988. Nove das 19 
categorias onde se integram os acontecimentos que ocorreram fora do 
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Porto e de Lisboa chegaram, nesse ano, ao Telejornal ou porque diziam 
respeito a factos que foram deslocados da capital para a provincia (Estado, 
assuntos militares e internacional-religiiio) ou porque davam conta de 
acontecimentos que colidiam com a normalidade imposta ao tecido social 
(mortes, transito, casos de policia, julgamentos, acidentes e protestos). 
Os outros acontecimentos integram-se em 10 categorias, 6 das quais 
reunindo urn tempo inferior a 06m (patrim6nio, vida social, ambiente, 
educafiio, artes e sindicatos) e as restantes nao ultrapassando os 17m 
(autarquias, construfoes, festividades e economia). 

QUADRO 3: CATEGORIAS NO TELElORNAL REFERENTES AO RESTO DO PAis 

1988 1992 

CATEGORIAS 

I 
TEMPO C IEGORlAS TEMPO 

Por segundos Por segundos 

Acidentes 1466 Acidentes 3137 
Ambiente 3M Ambiente 1396 

Aries 320 Artes 124 
Assuntos Militares 158 Assuntos Militares 152 

Autarquias 397 Autarquias 384 
Cas os de Policia 178 Casos de Policia 475 

Construt,;6es 390 Casos Pessoais 758 
Economia 988 Construt,;6es 502 
Educat,;ao 333 Curiosidades 14Q 

Estado 710 Eoollomia 756 
Festividades 585 Educat,;iio 287 

Internacional - Religiao ,8.3 I Emigrat,;iio 254 
Julgamentos 81 Estado 374 

Mortes 84 Festividades 427 
Patrim6nio - Hist6ria 160 Intern.- Espectaculos 255 

Protestos 440 Intern. - Polftica 262 
Sindicatos - Associac;:6es 213 Intern.- Problemas Sociais 191 

Transito 312 Julgamentos 1352 
Vida Social 113 Partidos 6SY--

- Patrim6nio - Hist6ria 341 
- Problemas Sociais 308 
- Protestos 1103 
- Religiao 123 

- Saude 2M 
- Sindicatos 196 

- Timor 126 
- Transito 98 

- Vida Quotidiana 898 
- Vida Social 102 
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Em 1992, as regioes continuaram a ser noticia, ora porque houve uma 
desloca<;ao de fontes que fazem habitual mente noticia de Lisboa para 
determinada regiao (Timor, assuntos militares, Estado e partidos), ora 
porque irrompeu da realidade quotidiana uma situa<;ao an6mala 
(protestos, casos de policia, acidentes e julgamentos). No entanto, como 
se alargou 0 espa<;o para 0 resto do pais, houve mais tempo para se noti
ciarem factos que se enraizavam no dia-a-dia de determinada popula<;ao. 
Nesse ano, mostraram-se artes locais, descobriram-se curiosidades, exi
biu-se a vida social de determinados grupos, apontaram-se lacunas na 
educQ.fiio, exibiu-se patrimonio regional, denunciaram-se problemas 
sociais, sublinharam-se falhas no sistema de saUde, descobriram-se festi
vidades, ampliaram-se atentados contra 0 ambiente, retrataram-se casos 
pessoais, falou-se da micro-economia e desvendaram-se algumas facetas 
da vida quotidiana. Em suma: alargou-se 0 espa<;o para noticiar 0 que 
pertence, de facto, a cada regiao. Todavia, em termos de tempo, a aten<;ao 
dada ao resto do pais foi ainda muito reduzida, como, aWis, os numeros 
do Quadro 3 comprovam. 

3.4. Eo servi{:o pUblico? 

Urn dos principios que orientam a actividade de urn canal publico de 
televisao e 0 da igualdade, que se assume como uma extensao do principio 
juridico que defende a atribui<;ao dos mesmos direitos a todos os cidadaos 
e pressupoe uma preocupa<;ao permanente nao s6 com os valores das maio
rias, mas tambem com 0 patrim6nio das minorias, daqueles que perma
necem a margem, porque estao fisicamente longe dos centros orU 
culturalmente distantes dos padroes socialmente estabelecidos. 

No periodo em analise, verificamos urn constante esquecimento 
daquilo que se passa fora de Lisboa, como, alias, se pode constatar no 
grafico 1. Se a fun<;ao informativa da televisao de servi<;o publico se cum pre 
na media<;ao de diferentes universos, atraves do Telejomal aquilo que se 
tornou comum foi predominantemente uma realidade de uma elite, a do 
poder. Do principal program a de informa<;ao da RTP os portugueses nao 
receberam - como seria de esperar - urn melhor e mais abrangente 
conhecimento da diversidade do patrim6nio nacional. Faltou-Ihe uma poli
tica de abertura as divers as tendencias da sociedade, as culturas regionais 
e as novas formas de expressao. 

Pelo estudo das categorias em que se integram os acontecimentos 
regionais do periodo que estudarnos, constata-se que a diversidade e a 
identidade cultural, valores intrinsecos a urn servi<;o publico de televisao, 
prim am pel a ausencia. E a cobertura abrangente, urn dos motivos invocados 
para 0 fortalecimento do servi<;o publico na Europa, apenas se torna visivel 
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GRAFICO 1: INFORMAC;:AO NACIONAL NO TELElORNAL EM 1988 E EM 1992 

quando se estuda a mancha geogn'ifica que recebe as emissoes da RTP. 
Se quisermos tom a-I a como referencia na analise de conteudo das pelfas 
dos alinhamentos do Telejomal, verificamos que a realidade nacional medi
atizada se circunscreve, na sua maior parte, a area de Lisboa, como e 
demonstrado no gYCifico 1. 

A fraca representatividade de acontecimentos regionais, para alem de 
ser urn facto no principal bloco diario de informalfao da televisao de servilfo 
publico, estende-se tam bern a grelha de programalfao da RTP 1, referente a 
1988 e a 1992, onde nao se encontra qualquer programa de informalfao 
de indole regional. 

Notas f"mais 

Sendo indiscutivel a capacidade do pequeno ecra para se assumir como 
promotor de acontecimentos, poder-se-a tambem falar da sua forlfa para 
fortalecer a coesao social. No entanto, esse poder apenas e exercido com 
alguma extensao se os factos noticiados forem diversificados quer tematica 
quer geograficamente. 

Vma informalfao pluralista (nos temas, nas fontes enos territ6rios 
mediatizados) contribui decididamente para a aproxima~ao de gentes com 
diferentes modos de vida. Dominique Wolton (1997: 105), acerrimo 
defensor dos canais generalistas, sustenta que este modo de encarar a tele
visao e 0 unico capaz de proporcionar uma comunicalfao congregadora de 
diferentes grupos sociais. E por aqui que passa tam bern 0 futuro da tele
visao de servilfo publico. 

«A televisao» - segundo este soci61ogo - «assemelha-se a meteo
rologia. Em primeiro lugar, interessam-nos as previs6es para a nossa regiao, 
assim como nos interessam certos programas em detrimento de outros. 
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No entanto, estamos conscientes de que a meteorologia para a nossa regiao 
nao se tra~a de forma al,ltonoma, nao podendo, por isso, ser isolada de um 
contexto mais abrangente, ainda que acreditemos estar num microclima. 
Para ahEm disso, gostamos sempre de estar informados sobre 0 que se 
passa ld fora, porque cada um de nos tem sempre noutros sitios familiares 
ou amigos. Acrescente-se que 0 nosso entendimento das previs6es meteo
rol6gicas sobre um lugar e proporcional ao conhecimento espacial que 
dele temos.» 

Wolton serve-se desta metafora para legitimar a forc;a dos canais gene
ralistas. Com ela, pretendemos manter-nos numa realidade especifica: a 
cobertura mediatica dos acontecimentos regionais. Transpostas as afirma
c;6es do soci6logo frances para urn alinhamento de urn telejornal, defender
se-a uma informac;ao diversificada, integradora de diferentes realidades. 
Legitimam-se, entre outras coisas, a difusao de informac;ao internacional, 
nacional e regional; a coabitac;ao das fontes oficiais com as nao oficiais; a 
selecc;ao de factos que interessam as mass as paralelamente a outros que 
apenas suscitam interesse numa minoria. 

Os registos da nossa amostra fazem-nos pensar num Telejomal como 
espac;o de reproduc;ao de realidades predominantemente urbanas. 
Restringindo-nos ao periodo em estudo, pode afirmar-se que a RTP se 
revelou, ao longo desse tempo, algo adversa ao localismo e aos aspectos 
idiossincraticos dos cidada.os que habitam fora de Lisboa. As (baixas) 
percentagens reunidas pelos acontecimentos nacionais que ocorreram fora 
da capital demonstram que 0 principal noticiario da televisao de servic;o 
publico, apesar de ser para todos os portugueses, era concebido por urn 
grupo circunscrito a capital do pais. 
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