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Este capftulo aborda as medidas politicas e reguladoras subjacentes aos impas
ses e as transformac;6es na comunicac;ao social, nas telecomunicac;6es e na 
chamada Sociedade da Informa<;iio, em Portugal, no quinquenio 2000-2004. 
A analise centra-se fundamentalmente nos aspectos programaticos, ta! como 
foram enunciados pelos actores centrais dos processos de decisiio politica, e 
na forma como determinadas medidas foram (ou niio) implementadas. Este 
capftulo esta dividido em duas partes principais. A primeira e dedicada ao 
perfodo entre 2000 e 2002, etapa em que o Partido Socialista dirigiu o pafs. A 
segunda parte da conta dos desenvolvimentos que tiveram lugar no tempo dos 
Governos maioritarios de coliga<;iio PSD-CDS/PP. 

I. lntrodu9iio

As decisoes polfticas na esfera da comunicai;iio articulam-se estritamente com 
os processos de decisiio politica mais abrangentes. A ac<;iio politica sectorial 
joga-se necessariamente num pano de fundo onde multiplos actores sociais 
desenvolvem as suas estrategias no sentido de defenderem os seus interesses. 
Neste breve capftulo, niio poderemos dar conta dessa complexidade nem pre
tendemos tiio-pouco abordar detalhadamente as medidas politicas e regula
doras subjacentes aos impasses e as transformac;6es na comunicac;ao social, 

nas telecomunica,oes e na chamada Sociedade da Informa,iio. Procuraremos 
apenas apresentar e atribuir sentido a alguns desenvolvimentos que nos pare
cem particularmente relevantes. 
O quinquenio anteriormente analisado no ambito do Projecto Mediascopio, 
1995-1999 (v. Pinto et al., 2000), cobre integralmente o primeiro mandato do 
Governo de Antonio Guterres1

• 0 perfodo que agora procuramos examinar, 
2000-2004, da continuidade as politicas anteriores, num segundo Governo
com a mesma lideran,a2

• 0 primeiro Governo de Antonio Guterres tinha

1 0 XIII Governo Constitucional governou de Outubro de 1995 a Outubro de 1999. 
2 0 XIV Governo Constitucional tomou posse em Outubro de 1999 e foi interrompido, por demissiio do 
Primeiro-Ministro, em Abril de 2002. 
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apostado fortemente na Sociedade da Informa<;iio, tendo-a considerado uma 

prioridade nacional. Mas, it excep<;iio das polfticas desenvolvidas no ambito 

da denominada Sociedade da Informa,ao e, em certa medida, da imprensa 
regional (v. Ferreira, 2005; Amaral, 2005), niio houve, ao longo desta legis

. latura, iniciativas not6rias ou actividade verdadeiramente reformadora. Os 

impasses que haviam caracterizado o primeiro Governo de Ant6nio Guterres 

mantiveram-se durante o mandato seguinte que cobre quase integralmente a 

primeira metade do perfodo em analise. 

Ao imobilismo e aos impasses da governa<;iio de Antonio Guterres sucedeu 

o forte fmpeto reformador do Governo de Duriio Barroso que liderou, com
maioria absoluta, o executivo de coliga<;iio PSD-CDS/PP, desde Abril de 2002

a Julho de 20043
• Com o abandono das fun,oes executivas a meio do mandato

para assumir a Presidencia da Comissao Europeia, a direc\a'.o do executivo4 

passou para as miios de Pedro Santana Lopes que manteve as linhas gerais de

ac<;iio tra,adas pelo Governo anterior. 0 quinquenio em aprecia<;iio nesta obra
terminou durante a governa,ao de Pedro Santana Lopes.

Neste capftulo, iremos centrar a nossa ancllise em alguns aspectos progra

m.iticos, tal como foram enunciados pelos actores centrais dos processos de

decisao polftica, e a  forma como determinadas medidas foram (ou niio) imple

mentadas. Este capitulo sera dividido em duas partes principais. A primeira

sera dedicada ao perfodo entre 2000 e 2002, etapa em que o Partido Socialista

dirigiu o pais. A segunda parte dara conta dos desenvolvimentos que tiveram

lugar no tempo dos Governos maioritarios de coliga<;iio PSD-CDS/PP.

II. Socialistas no poder: ac9iio e inconsequencias

A primeira metade deste quinquenio (ate Abril de 2002) ficou marcada pela 

continuidade em rela<;iio ao passado recente. Na sequencia de um conjunto 

alargado de reformas estruturais no ambito da comunica<;iio e dos media

durante os Governos de Cavaco Silva (v. Sousa, 2000), o primeiro Governo 

de Antonio Guterres (1995-1999) manteve, no essencial, o status quo. Varios 

documentos legais foram revistos (Lei de Imprensa, Estatuto dos Jornalistas, 

Lei da Radio, etc.), mas os grandes impasses nos media electronicos, nos quais 

o Estado tern especiais responsabilidades5
, mantiveram-se.

3 0 XV Governo Constitucional tomou posse em 6 de Abril de 2002 e terminou o seu mandato em 17 de 
Julho de 2004. 
4 0 XVI Governo Constitucional tomou posse no dia 17 de Jul ho de 2004. Este executivo durou pouco mais
de seis meses. Por decisiio presidencial, foi dissolvida a Assembleia da Repllblica e as elei�Oes legislativas 
foram marcadas para 20 de Fevereiro de 2005. 
5 Ao contr:irio do que acontece na imprensa, a entrada e eventual permanencia dos media electr6nicos (r:idio
e televisiio) no espa�o pU.blico dependem de autoriza�iio estatal. 
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A mudan,a mais significativa relativamente as politicas anteriores teve lugar 
no ambito da chamada Sociedade da Informa,iio. 0 primeiro Governo de 
Antonio Guterres deu, de facto, uma grande importancia as Tecnologias da 
Informa,iio e da Comunica,iio (TIC), argumentando que a competitividade 
dos pafses estava intimamente ligada a forma coma estes incorporam as TIC 
nos tecidos produtivo e social (v. Assembleia da Republica, 1995). Este empe
nho permaneceu durante o XIV Governo Constitucional que decidiu redobrar 
a aposta 'na plena integra,iio de Portugal na Sociedade da Informa,iio e do 
Conhecimento', ate porque se pretendia 'ultrapassar no espa,o de uma gera
r;ao o atraso estrutural que ainda nos separa do centro da Uniiio Europeia' 
(Assembleia da Republica, 1999: 3). 
Numa articula,iio clara da Sociedade da Informa,iio com o 'Universalismo 
Lusofono', o segundo Governo de Antonio Guterres entendeu que a socie
dade da informa,iio implicava grandes desafios ao pafs e ao lugar do pafs no 
mundo. 'A Sociedade da Informa,iio coloca ao nosso alcance instrumentos tec
nologicos que podem e devem ser pastas ao servi,o da afirma,iio do papel da 
lingua e da cultura portuguesa a escala planetaria' (Assembleia da Republica, 
1999: 5). Tratava-se efectivamente de uma forte aposta transversal visando, 
entre outros aspectos, a promor;ao da generalizat;iio do uso da Internet, o 
alargamento do Programa Cidades Digitais a todo o pafs, o desenvolvimento 
de um programa que conduzisse a multiplica,iio dos conteudos portugueses 
na Internet par mil (niio ha referencia a base dessa multiplica,iio) e o lan,a
mento e execu,iio de um piano Nacional <las Auto-estradas da Informa,iio 
(Assembleia da Republica, 1999:5-6). 
O desenvolvimento de uma Sociedade da Informa,iio transformou-se, por
tanto, na prioridade <las prioridades e o III Quadro Comunitario de Apoio 
deu-lhe apoio especffico. A Comissiio Europeia aprovou em Julho de 2000 o 
Programa Operacional Sociedade da Informa,iio (POSl)6 para um perfodo de 
seis anos (2000-2006). Mesmo que niio seja passive! uma avalia,iio definitiva 
do programa7

, no final da governa,iio de Antonio Guterres, a OCDE (2002) 
afirmava que Portugal apresentava uma elevada taxa de penetra,iio de bens e 
servi,os em Tecnologias da Informa,iio e da Comunica,iio, superior a de alguns 
parceiros europeus mais desenvolvidos. Considerando que em 2002 cerca de 
40% dos !ares tinham computador e cerca de metade acesso a Internet, Lurdes 
Macedo (2005) sustenta que e, todavia, preocupante o facto de estas evolu,oes 
niio se repercutirem na qualidade e na quantidade do emprego. 'O impacto do 
POSI na indu,iio da empregabilidade em actividades competitivas ligadas as 
novas TIC parece ( ... ) ficar aquem das expectativas' (Macedo, 2005: 89-90). 
O desenvolvimento das TIC articula-se claramente com a expansiio e a diver
sifica,iio das telecomunica,oes. Ainda que par razoes que transcendem a 

6 (www.posi.pcm.gov.pt/) 
7 Para uma an3.lise {necessariamente provis6ria) da implementai;iio do POSI, v. Macedo (2005: 71-93). 
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iniciativa politica nacional, o sector das telecomunica,;Oes cresceu considera
velmente durante o primeiro mandato de Antonio Guterres (v. Sousa, 2000). 
A partir de Janeiro de 2000, e ja num contexto de total abertura de mercados 
(infra-estruturas e servi,os, tanto de rede move! como fixa), os responsaveis 
pela maior empresa nacional de telecomunica,oes, Portugal Telecom (PT), 
viam grandes perspectivas de negocio na convergencia de conteudos e distri
bui,ao. De resto, no piano internacional, o inicio do ano 2000 ficou marcado 
pela fusiio do maior operador mundial de Internet, a AOL, e um dos maio
res grupos multimedia globais, a Time Warner. Este negocio foi entendido 
como um modelo orientador para o desenvolvimento dos grandes operadores 
de telecomunica,oes e assumido como o padriio da convergencia (v. Sousa e 
Silva, 2003 ). 
Portanto, tambem para a PT, 2000 foi um ano de viragem. A estrategia adop
tada foi precisamente a da expansiio na area do audiovisual e dos media. 
Apesar das associa,oes para a produ,iio de canais tematicos com outros par
ceiros, a voca,iio da PT sempre foi a da distribui,iio. No entanto, no dia 3 de 
Abril de 2000, a Lusomundo e a PT Multimedia anunciam uma alian,a que 
passava por uma OPA sobre as ac,oes da Lusomundo dispersas em bolsa e 
a constirui,iio de uma holding em que a PT Multimedia passaria a ter 48%. 
Em finais do ano, a PT acabou por controlar totalmente o grupo Lusomundo, 
tendo assim reconfigurado o panorama dos grandes grupos multimedia em 
Portugal. 
O Presidente do Conselho de Administra,iio da PT, Murteira Nabo, afir
mou entiio que 'a associa,iio entre operadores globais de telecomunica,oes 
e grandes operadores de conteudos tem-se generalizado em todo o mundo' e, 
'na chamada nova economia, quern dispoe de potentes plataformas de tele
comunica,oes tern de juntar valor aos seus servi,os, oferecendo propostas de 
conteudos' (Publico, 3 de Novembro de 2000: 41 in Sousa e Silva, 2003); 
Franquelim Alves, administrador da Lusomundo, defendeu, por seu ]ado, que 
'a Lusomundo passar.i a contar com uma capacidade substancialmente maior 
para desenvolver projectos que aliem conteudos aos cauais de distribui,iio da 
PT' (Publico, 3 de Novembro de 2000: 41 in Sousa e Silva, 2003). 
Ainda que a 'inevitabilidade' de convergencia niio tivesse tardado a apresentar 
as suas fracturas (v. Sousa e Silva, 2003), niio eram apenas os responsaveis 
pelas empresas que faziam esta leitura. No piano politico nacional e interna
cional, esta visiio era tambem largamente consensual. Assim, em 2001, foi 
criado, em Portugal, um grupo de trabalho para a Convergencia e Regula,iio 
(Grupo de Reflexiio da Iniciativa Convergencia e Regula,ao, designado por 
Despacho Conjunto n.0 987/2001, de 8 de Outubro de 2001) para repensar os 
desafios politicos e reguladores que se colocavam neste novo contexto. A ideia 
da convergfncia entre a distribui,;ao e a produi;ao implicaria mesmo, para este 
grupo de reflexiio, a fusiio dos organismos de regula,ao, tradicionalmente dis-
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tintos, tendo-se alcan,ado consenso em torno da ideia de que a convergencia 
aconselhara a concentra<;iio orgii.nica da regula,ao de conteudos da regula,iio 
das redes e dos acessos, admitindo a possibilidade de uma entidade unica ser 
responsavel pela regula,ao das duas realidades, apesar dos interesses e dos 
valores divergentes que presidem a cada uma delas. 
No caso da telefonia m6vel, em 2000, aguardava-se tambem com algum entu
siasmo a chegada do UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 
Ainda longe de prever o agravamento da situa,ao linanceira do pals e conliante 
na alta rentabilidade do neg6cio futuro, o Governo colocou a concurso, no 
dia 1 de Agosto de 2000 (um mes antes da data prevista), quatro licen,as de 
15 anos, pelo valor de cem milhoes de euros cada, tendo concorrido sete can
didatos. Foram escolhidos os tres operadores m6veis ja no mercado (TMN do 
universo PT, Telecel da Vodafone e Optimus da Sonae) e uma nova empresa, o 
cons6rcio Oniway, maioritariamente com capitais da ONI, empresa nascida da 
experiencia de liberaliza,ao do mercado lixo de telefone em Portugal. Alem do 
investimento inicial avultado, os vencedores comprometeram-se ainda a inves
tir 1,5 mil milhoes de euros na promo<;iio do acesso universal ao novo servi<;o 
(Obercom, 2001/2992: 357). No entanto, as expectativas safram goradas e, no 
infcio de 2003, para assegurar a sustentabilidade do mercado, os tres operado
res tradicionais das comunica�Oes m6veis compraram a quarta licen�a. 
No ii.mbito da radio e da televisiio, o pr6prio programa do XIV Governo 
reconhecia os impasses da legislatura anterior: 'Nos domfnios da radio e da 
televisao, e_stamos tambfm numa encruzilhada. Continuar.i a garantir-se um 
sistema dual, que se constitui como patrim6nio inquestion.ivel na generali
dade dos pafses europeus, onde as empresas de servi<;o publico coexistem com 
um sector privado diversilicado' (Assembleia da Republica, 1999). A falta de 
clareza relativamente aos objectivos a atingir no ii.mbito dos media electr6ni
cos est.i, ali.is, hem patente noutros momentos do documento program.itico: 
'Tendo a RDP reencontrado o equilibrio de gestao ( ... ), estando a Lusa pres
tes a consolidar o equilfbrio linanceiro ( ... ), constituira objectivo prioritario 
do Governo determinar o custo socialmente suportavel pelo pafs no linancia
mento da RTP. Nessa perspectiva, devera ponderar-se niio s6 o conjunto de 
servi�os prestados e uma equilibrada gestao de recursos existentes, coma as 
carencias de diversos sectores da sociedade, e o nfvel proporcional <las con
tribui,oes dos diferentes pafses europeus para o servi<;o publico de televisiio. 
O necess.irio saneamento econ6mico e as condir;Oes de equilibrio financeiro 
pressupoem um processo de reorganiza,ao da RTP e deverao sustentar-se num 
esfor�o plurianual, condi�iio essencial para um desejavel planeamento estrate
gico' (Assembleia da Republica, 1999). 
A RTP vivia, de facto, no infcio do novo milenio, uma situa<;iio de crise pro
funda e o novo Governo nao se apresentava com ideias claras e com determi
na<;iio para enfrentar esta dificuldade. Em audi<;iio parlamentar no dia 4 de 
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Janeiro de 2000, o Presidente do Conselho de Administra,ao da empresa na 
epoca, Brandiio de Brito, tra,ou um quadro tragico da situa,iio da empresa 
publica que se encontrava com um nivel de endividamento insustentavel. 
Apesar da sua insustentabilidade, a questiio absolutamente crucial da divida e 
do financiamento da empresa continuou adiada (v. Sousa e Santos, 2003). 
Nao obstante a ausencia de taxa e as limita,6es ii publicidade, niio foram cria
das quaisquer alternativas transparentes de financiamento da RTP e a ideia 
do entiio Secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons de Carvalho, 
de financiar a empresa atraves do estabelecimento de uma rela,iio directa com 
o PIB niio passou disso mesmo. As indemniza,6es compensatorias ficaram
tambem sempre aquem do estabelecido e a 'imprevisibilidade das verbas colo
cadas ii disposi,iio da empresa impediam qualquer planeamento estrategico',
tal como admitiu o proprio Secretario de Estado Socialista responsavel pela
tutela da Comunica,ao Social, poucos meses depois de ter abandonado o
cargo (2002: 31).
Em profunda crise financeira e identitaria, a RTP foi alvo de todas as criticas.
Nao se julgue, porfm, que essas criticas eram apenas e tao-s6 da oposic;ao.
Inllmeras vozes internas ao PS, numa clara demonstrac;ao de desorienta
,ao estrategica, levantaram-se contra a sua logica e desempenho. No dia 8
de Janeiro de 2001, Jorge Coelho congratulou-se com o arranque da SIC
-Noticias e teceu duras criticas ao trabalho desenvolvido pela RTP. Em Abril
de 2001, outro destacado membro do partido no Governo, Antonio Costa,
acusou a esta,iio publica de niio primar por um servi,o informativo isento.
Em Outubro de 2001, o socialista Manuel Maria Carrilho culpou o Governo
de nunca ter demonstrado qualquer preocupa,iio relativamente aos proble
mas financeiros da RTP e criticou, no ambito da discussiio do Or,amento de
Estado para 2002, na Assembleia da Republica, a atribui,ao de menos sete
milh6es de cantos ii RTP do que o prometido pelo Governo.
Mais previsivelmente, se olharmos para a historia da R TP, a oposi,iio tambem
acusava o Governo de a instrumentalizar e, em Julho de 2001, a Comissiio
Permanente da Assembleia da Republica chegou a discutir as press6es do PS
sobre a direc,iio de informa,ao da RTP. A instabilidade sentida na empresa agra
vou-se ainda mais com o convite dirigido, em Setembro de 2001, ao ex-director
da SIC e forte critico da televisiio publica, Emidio Rangel, para director-geral
da esta,ao de servi,o publico. As profundas divis6es quanta a esta contrata,ao
eram internas a empresa, ao Governo e ao Parlamento, tendo a oposic;iio exigido
explica<;Oes ao Governo sabre esta nomeac;iio para o cargo.
Apesar da tentativa dos Governos socialistas para afastar a RTP da subordi
nac;ao directa a politica de informac;iio do executivo, a incerteza e a desorien
ta,iio marcaram a televisiio do Estado neste periodo (v. Sousa e Santos, 2003).
O Presidente do Conselho de Opiniiio da RTP, Antonio-Pedro Vasconcelos,
sintetizava assim a situac;ao que se vivia na empresa no infcio do novo milfnio:
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«A RTP, tal como esta, niio pode continuar. Devido ii falta de estrategia, ii 
irresponsabilidade ou ii incuria dos Governos, ii instabilidade das administra
,6es, nomeadas na maioria dos casos em func;iio da confian,a polftica e niio 
da sua competencia, ao peso corporativo da nomenklatura interna, ii falta de 
imagina,iio, criatividade e talento, que parecem ter desertado da programa
,ao, e hoje o principal obstaculo ii existencia de verdadeiro SPT em Portugal» 
(Publico, 20 de Mar,o de 2002: 41). 
Nao tendo enfrentado as quest6es de fundo, o Governo introduziu, no entanto, 
altera,6es na organiza,iio dos media sob a responsabilidade directa do Estado. 
Em 24 de Fevereiro de 2000, o Conselho de Ministros aprovou a cria,iio da 
holding 'Portugal Global', entre a RTP, RDP e Lusa. A cria,iio desta holding 
(Decreto-Lei 82/00) criou instabilidade adicional nas empresas, niio tendo 
efectivamente resolvido nenhum problema estrutural. 
De acordo com o entiio Secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons 
de Carvalho, a Portugal Global imitava o modelo de holding criado noutros 
sectores da economia e visava gerir as participa,6es do estado na RTP (100%), 
na RDP (100%) e na Lusa (entiio ainda com cerca de 97,2%8), participar na 
restrutura<;a'.o e saneamento financeiro da RTP, promover sinergias e intervir 
em novas areas de neg6cio (2002: 80). Tendo em considera,iio os objectivos 
a que se propunha, a Portugal Global foi inconsequente9

• A Portugal Global 

criou, contudo, dificuldades de relacionamento entre as empresas do Estado 
com equilibria financeiro (LUSA e RDP) e a deficitaria RTP (v. Carvalho, 
2002: 79-86). 

A profundidade da crise em que a RTP mergulhou transformou esta empresa 
do Estado em objecto de todas as aten,6es na primeira metade do quinquenio 
em an.ilise. Mas, no .imbito da televisao, outros esfor<;os merecem destaque, 
nomeadamente os que envolveram o lan,amento (e posterior suspensiio) da 
televisiio digital terrestre (TDT). No dia 9 de Janeiro de 2001, o primeiro
-ministro, Antonio Guterres, apresentou o modelo de televisiio digital terrestre 

a implementar em Portugal que previa concursos distintos para o licencia
mento da rede e dos canais. A Portugal Telecom ficaria impossibilitada de 
concorrer. 
Preparando o caminho para o concurso que se avizinhava, a Impresa, a maior 
accionista da SIC, assinou um acordo de parceria com a RTP no sentido de 
concorrerem juntas ii unica licen,a de televisiio digital terrestre com o grupo 

SGC, de Joiio Pereira Coutinho. Este cons6rcio (SGC, SIC e RTP) viu a sua 
candidatura aceite em Junho de 2001, ta! como a da Oni Plataformas (com 

8 A entrada substancial de capita is privados na Lusa teve lugar em Julho de 2001. 
9 A prop6sito da criar;iio da holding Portugal Global, o entiio Secretario de Estado da Comunicar;iio Social, 
Arons de Carvalho, teril dito ao Ministro-Adjunto, Armando Vara, que nao a encarava como panaceia para 
os males da RTP, mas que a sua cria�iio niio teria igualmente consequfncias negativas: 'Digamos que niio 
adiantava nem atrasava' (Carvalho, 2002: 79). 
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o grupo Media Capital). Em 17 de Julho do mesmo ano, o Instituto das
Comunica,oes de Portugal anunciou que a PTDP, cons6rcio formado pelo
grupo SGC, pela RTP e pela SIC, tinha conquistado o primeiro lugar no con
curso para o operador de televisao digital terrestre. Em Outubro de 2001, o
Instituto da Comunica,ao Social emitiu a licen,a que permitia o lan,amento
da televisiio digital terrestre em Portugal e obrigou a PTDT a iniciar a activi
dade comercial ate ao final de Agosto de 2002, o que niio viria a acontecer.
Mas, se a televisiio digital terrestre, ficou num impasse, o mes mo niio se pode
dizer relativamente a televisiio digital interactiva por cabo. A TV Cabo lan,ou
este servi,o em Portugal, em parceria com a Microsoft, em Junho de 2001.
A crise e os impasses no sector televisivo tiveram repercussOes negativas no
iimbito da produ,ao audiovisual independente. Em entrevista ao Expresso (27
de Outubro de 2001), o presidente da Associa,ao de Produtores de Cinema e
do conselho fiscal da Associa,ao dos Produtores Independentes de Televisao,

Paulo Trancoso, considerava que a situa,ao no sector audiovisual era grave.
Para evitar a falencia de algumas empresas, Paulo Trancoso entendia que a
solu,ao seria o Governo definir o audiovisual como um sector estrategico
e criar medidas para um desenvolvimento sustentado. A crise econ6mica ( e
consequente retrac,iio das receitas publicitarias) fez com que as dividas das
esta,oes de televisiio aos produtores tivessem tornado a produ,ao audiovisual
particularmente dificil neste periodo. A solicita,ao de medidas urgentes ao
Governo teve lugar ate ao final da governa,ao socialista e prolongar-se-ia nas
legislaturas seguintes.
Tendo sido reencontrado o equilfbrio de gestiio da RDP, fortalecido com a assi
natura do respectivo contrato de concessiio, o segundo executivo de Antonio
Guterres concentrou-se na revisiio da Lei da Radiodifusiio. A Lei da Radio
4/2001, de 23 de Fevereiro, procurava introduzir um maior rigor na respectiva
actividade. Deixa de ser permitida a transmissiio de alvaras (tanto por venda
como por cedencia gratuita) e as esta,oes radiof6nicas passam tambem a ter
que transmitir 24 horas por dia. Enquanto a lei de 1999 fixava um periodo
minimo de 16, 10 ou 6 horas para, respectivamente, esta,oes de cobertura
geral, regional ou local, a lei de 2001 obrigava todas as emissoras a estarem
sempre activas (v. Marinho, 2000; Santos, 2005). As radios generalistas fica
ram obrigadas a oito horas de programa,ao pr6pria por dia, incluindo tres
noticiarios. A medida, ta! como explicou Arons de Carvalho, visava contrariar
a tendencia de utiliza,ao de radios, adquiridas e extintas por novos proprie
tcirios, para a criai;ao de cadeias, com uma cobertura praticamente nacional
(2002: 121). Outra questiio relevante foi a atribui,ao de licen,as a radios
tematicas que passou a ser possivel apenas em concelhos com mais de uma
frequencia atribuida e nas areas metropolitanas de Lisboa e Porto.
Para alem da aten,ao, ainda que largamente inconsequente, dedicada aos
media electr6nicos, o segundo Governo de Ant6nio Guterres, e muito particu-
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larmente Arons de Carvalho, dedicou uma parte significativa do seu tempo ao 
dossier 'imprensa regional'. Ja na anterior legislatura, este responsavel havia 
proposto mexer neste complexo dominio, mas - tendo o partido do Governo 
minoria parlamentar - niio foi possivel avanc;ar com medidas legislativas. A 
minoria tangencial (a um deputado) trouxe, apesar de tudo, novas condi,oes 
para alterar o status quo. Preocupado com a falta de visiio estrategica de 
uma parte substancial dos cerca de 900 jornais locais e regionais, Arons de 
Carvalho entendia que a moraliza,ao e dinamiza,ao do sector passavam por 
uma revisiio profunda do porte pago, que sustentava entao, na totalidade, a 
distribui,ao de centenas de titulos (v. Carvalho, 2002; Ferreira, 2005). 
Apesar dos fortes protestos de praticamente todas as associa,oes ligadas a 
imprensa regional e local e da oposi,ao social-democrata no Parlamento, o 
Governo conseguiu aprovar o Decreto-Lei 56/2001 de 19 de Fevereiro, com o 
apoio do Bloco de Esquerda (v. Ferreira, 2005). Aplicado a publica,oes cujo 
peso niio ultrapassasse os duzentos gramas, este diploma determina que a 
expedi,ao passa a ser comparticipada em 95%, se o jornal for enviado para um 
assinante residente no estrangeiro (artigo 5.0). No que diz respeito a expedi,ao
para territ6rio nacional, os jornais passariam a beneficiar de uma compartici
pa,ao de 80%, desde que um conjunto de condi,oes (de natureza laboral e de 
circula,ao) fossem garantidas (v. artigo 6 do referido diploma). De acordo com 
Ferreira, a redu,ao do porte pago na imprensa regional teve efeitos 'exiguos', 
mas o Governo Socialista estaria a partir a pedra para uma necessaria reforma 
no sector (2005: 171). 

Ill. Coliga1,iio PSD/CDS-PP: A ideologia da ruptura 

Ainda que o segundo Governo de Antonio Guterres tivesse no seu horizonte 
mais dois anos de governa,ao, a demissao do Primeiro-Ministro precipitou a 
vit6ria do PSD que, em coliga,ao com o CDS-PP, constituiu o XV e o XVI 
Governos Constitucionais, liderados, respectivamente, por Durao Barroso e 
Pedro Santana Lopes. Procurando contrariar a imagem de imobilismo e impas
ses decorrentes em larga medida das lutas internas ao Partido Socialista, os 
Governos da coliga,ao assumiam-se publicamente como executivos de ac,ao 
reformada e, frequentemente, de ruptura. 
No entanto, mesmo na vasta esfera das comunica<;6es e dos media, verifica
ram-se posturas diferenciadas, de acordo com as especificidades dos diversos 
sectores e subsectores. No que diz respeito as politicas para a Sociedade da 
Informa,ao e para as Telecomunica,iies, a aposta transversal dos socialis
tas seria para manter. Por raziies de natureza interna e fundamentalmente 
externa, estas eram areas de grande consenso. A politica europeia desenvol
via-se no sentido da intensifica,ao da penetra,ao das novas tecnologias da 
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informa,iio e da comunica,iio, da expansiio das redes electr6nicas de banda 
larga e da implementa,iio de medidas relativas it abertura total dos mercados 
das telecomunica,oes e das tecnologias da informa,iio. As pr6prias Na,5es 
Unidas estavam activamente empenhadas em promover o acesso e uma mais 
eficaz utiliza,iio das redes electr6nicas em todo o mundo, nomeadamente atra
ves do envolvimento de entidades publicas e privadas na Cimeira Mundial da 
Sociedade da Informa,iio. 
Seguindo a mesma linha de raciocinio dos Governos socialistas quanta it rele
vancia estrategica da Sociedade da Informa,iio, o XV Governo Constitucional 
entendeu que a abordagem relativamente it Sociedade da Informa,iio deveria 
ser transversal e, por isso, tal como j.i previa o seu programa de Governo (v. 
Assembleia da Republica, 2002), tornou-se uma das areas de lideran,a e de coor
dena,iio do pr6prio Primeiro-Ministro (ainda que estas fun,oes tenham sido 
posteriormente delegadas no Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro). Neste 
contexto, foi criada pela Resolu,iio do Conselho de Ministros n.° 135/2002 
de 20 de Novembre a Unidade de Missiio Inova,iio e Conhecimento, it qua] 
coube a tarefa de propor detalhadamente uma estrategia de desenvolvimento 
da Sociedade da Informa,iio para o periodo de 2003-2006, os pianos de ac,iio 
para a sua operacionaliza\iio e a monitorizai;iio da respectiva execu\ao. 
Em Junho de 2003, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de docu
mentos estrategicos para a Sociedade da Informa,iio, desenvolvidos ja sob a 
coordena,iio directa daquela Unidade de Missiio: o Plano de Ac,iio para a 
Sociedade da Informa,iio, a Iniciativa Nacional para a Banda Larga, o Programa 
Nacional das Compras Electr6nicas e o Programa para a Participa,iio dos 
Cidadiios com Necessidades Espaciais na Sociedade da Informa,iio (v. www. 
umic.pcm.gov/UMIC), acesso em 15 de Novembro de 2005). Para alem da 
elabora,iio dos pianos de ac,iio, a UMIC desempenhou um papel activo no 
desenvolvimento de v.irias iniciativas em torno da massifica\iio do acesso e 
utiliza,iio da Internet de banda larga, nomeadamente nas escolas publicas dos 
ensinos b.isico e secund.irio. 
Precisamente no sentido de refor,ar as medidas do XV Governo Constitucional 
relativamente a Sociedade da Informa,iio, o Governo de Pedro Santana Lopes 
mantfm i) o alinhamento com as politicas europeias nesta matfria, nomea
damente o compromisso dos estados-membros relativamente a Estrategia de 
Lisboa e aos Pianos de Ac,iio eEurope 2002 e 2005; ii) o refor,o da lide
ran,a, coordena,iio transversal e capacidade de implementa,iio, assegurada 
na dependencia da Presidencia do Conselho de Ministros e iii) a execu,iio dos 
Pianos de Ac,iio para a Sociedade da Informa,iio aprovados em Conselho de 
Ministros em 2003 (Assembleia da Republica, 2004). 
No ambito das telecomunica,5es, e considerando que o mercado se encon
trava ja totalmente liberalizado desde Janeiro de 2000, as preocupa,oes politi
cas na segunda metqde do quinquCnio em ancllise centravam-se essencialmente 
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em garantir os mecanismos reguladores necess.irios ao desenvolvimento de 
um mercado aberto e competitivo. 0 objectivo fundamental do XV Governo 
nesta area consistia, pois, 'no incremento do r.ipido nivel de progresso tecno
l6gico do sector, cujas caracteristicas especiais recomendam a manuten�ao de 
uma autoridade reguladora independente, com poderes em materia de verifi
ca,ao dos niveis de concorrencia e de qualidade do servi,o' (Assembleia da 
Republica, 2002). A independencia desta autoridade era vista pelo Governo 
como condi,iio imprescindivel para a credibiliza,ao das decisiies do executivo 
e consequente imagem junta de clientes e investidores, das empresas cotadas 
do sector. 0 processo de convergencia reguladora ficava, portanto, pelo cami
nho, propondo-se o Governo manter a tradicional distin,ao entre a regula
,ao dos conteudos e a regula,ao dos mercados de distribui,ao. De resto, os 
pr6prios operadores de telecomunica,oes em Portugal e no estrangeiro (por 
exemplo: Portugal Telecom e Telefonica) davam sinais de desinvestimento na 
produ,ao de conteudos e regressavam paulatinamente ao nucleo central das 
suas actividades - a distribui,iio. 
Para alem da inten,ao de garantir a independencia e eficacia da entidade regu
ladora das Comunica�Oes, o XV Governo admitia, no entanto, que, nos casos 
em que determinadas tecnologias fossem identificadas como cruciais para o 
desenvolvimento do pais, mas cuja explora,iio se pudesse revelar pouco inte
ressante para operadores privados, o Estado promoveria o licenciamento da 
explora,ao das mesmas por concurso publico, outorgando as licen,as sobre
tudo em fun,ao da solidez tecnol6gica da proposta e das contrapartidas pre
tendidas, as quais deveriam ser concedidas preferencialmente sob a forma de 
credito fiscal de impasto ou similar concedido aos promotores. 0 Governo 
propunha-se ainda apoiar e promover as empresas nascentes que se dedicas
sem ao desenvolvimento de novos servi,os de base tecnol6gica virados para as 
telecomunicai;6es, nomeadamente atraves dos apoios disponfveis em matfria 
de investiga,iio cientifica aplicada e sob a forma de participa,iies de capital de 
semente (Assembleia da Republica, 2002). 0 XVI Governo dizia-se disposto a 
manter as linhas de ac,ao tra,adas pelo executivo de Duriio Barroso. 
O desenvolvimento de uma verdadeira Sociedade da Informa,iio (ainda que 
centrada na expansiio do acesso e niio na amplia,iio de competencias para 
uma utiliza,iio significativa) era reconhecido pela classe politica como natural 
e inevitavel para aproximar o pais dessa Europa sempre distante. As medidas 
levadas a cabo neste clmbito nilo causaram, portanto, qualquer controvfrsia 
relativamente a vis.lo de futuro que incorporavam. 0 mesmo nilo poder.i ser 
dito em rela,ao ii ac,ao dos Governos de coliga,ao PSD/CDS-PP no iimbito da 
comunica�ao social, em geral, e muito particularmente em relai;ao a sua vis.lo 
sobre o papel do Servi,o Publico de Televisao. 
Considerando que os Governos de coliga,iio formavam maiorias absolutas e 
que o PSD, ainda na oposi,ao, defendera, no dia 23 de Janeiro de 2002, na 
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Assembleia da Republica, o fim da publicidade na RTPl, a venda em concurso 
publico da RTP 2 e a  extin,ao da Portugal Global, esperavam-se mudam;as pro
fundas neste sector. 0 Programa do XV Governo (Assembleia da Republica, 
2002) tambem niio deixava duvidas a este nfvel. Considerando que a RTP acu
mulara um passivo absolutamente incomportavel e que assumia a dimensiio de 
verdadeiro escandalo publico, a resolu,ao deste problema foi entendida como 
uma prioridade para o Governo, ainda que fosse necessario, tal como da conta 
o Programa do Governo, integrar a restrutura,iio da RTP numa visiio mais
ampla de todo o sector publico dos media, redefinindo a dimensiio e o perfil da
RDP e a  participa,iio e o financiamento do Estado na agencia Lusa.
Concretamente em rela,iio a RTP, o Governo propunha-se adoptar as seguin
tes medidas: i) a realiza,ao de uma analise de gestiio, organizacional e finan
ceira, num curtfssimo prazo e com datas bem definidas; ii) a aplica,iio de
um piano financeiro de curto prazo, por forma a resolver alguns problemas
imediatos; iii) a cisiio em duas empresas da actual RTP, S.A., permanecendo
apenas uma delas, com a titularidade de uma s6 licen,a de televisiio, sob a
responsabilidade do Estado; iv) a concentra,iio na empresa que ficara sob a
responsabilidade do Estado do servi,o publico de televisiio, atraves de um
canal generalista e da conjun,iio da RTP Internacional e da RTP-Africa; v) a
verifica,iio da possibilidade de rentabilizar os activos da RTP, nomeadamente
atraves da venda ou concessiio, aplicando as receitas ai geradas na resolu<;ao
do passivo; vi) a quantifica,ao, de forma rigorosa, do custo real do servi,o
publico de televisiio e a procura de formas de garantia do respectivo finan
ciamento, sem prejudicar o normal funcionamento do mercado e com limi

tes previamente fixados; vii) a fixa,iio de padr6es de qualidade para o canal
generalista ( ... );viii) a transforma,iio da RTP Internacional e da RTP-Africa,
agindo em conjun,iio, em verdadeiros instrumentos de uma polftica de defesa
da identidade nacional, no primeiro caso, e de coopera,iio, no segundo; tal
implica rever toda a estrutura de produ,iio de conteudos, que devem deixar
de ser um exclusivo da RTP; ix) a autonomiza,iio, no respeito das regras de
presta,iio de servi,o publico atras referidas, dos Centros Regionais dos A,ores
e da Madeira, em condi,6es a determinar e mediante adequadas negocia,6es
com os respectivos Governos Regionais (Assembleia da Republica, 2002).
Relativamente a RDP o Governo pretendia proceder a reorganiza,iio da actual
estrutura da empresa de forma a ajusta-la as fun,6es espedficas de um servi,o
publico de radiodifusiio, combatendo o desperdfcio; a concentra,iio da sua acti
vidade num canal generalista (RDP 1) e na RDP Internacional; a rentabiliza
,iio, considerando a situa,iio de mercado actualmente existente e os operadores
que nele actuam, dos activos da empresa, alienando a Antena 3 e avaliando
um novo modelo para a Antena 2; a aplica,ao das receitas geradas com as
opera,6es atras referidas na restrutura,ao do sector audiovisual do Estado; a
valoriza,iio e dignifica,iio do importante papel da RDP no espa,o nacional, no

24 



espa,o lus6fono e nas Comunidades Portuguesas. Neste contexto, a agenda 
Lusa niio ficaria de fora. 0 Governo pretendia ainda avaliar a sua partidpa,ao 
na agencia, numa l6gica que salvaguardasse o papel de uma agenda de infor
ma,ao no espa,o da lingua portuguesa e com um quadro de finandamento 
rigoroso. 0 corolario das medidas que o Governo preconizava para este sector 
seria a extin,ao da Portugal Global (Assembleia da Republica, 2002). 
Nern todas as medidas propostas no programa do Governo foram efectiva
mente implementadas, mas o impulso reformador perceptive! nestas linhas 
resultou efectivamente em ac,ao politica. 0 objectivo de criar um novo canal 
(em substitui,iio da RTP2) que 'fizesse' Servi,o Publico fora do operador de 
Servi,o Publico tera sido porventura a mais polemica op,ao governamental 
(v. Capftulo X desta obra). 0 Governo defendia um canal feito pelo publico 
para o publico, sem intermedia,iio do Estado. Numa fase inidal, o desenvolvi
mento deste canal deveria ser apoiado pela RTP, mas ganharia uma concessiio 
aut6noma ap6s oito anos de 'regime transit6rio' (Lei da Televisiio, n.0 32/2003 
de 22 de Agosto, artigo 5.°). Ainda que a RTP niio tivesse deixado de ser o 
motor deste segundo canal, A Dais (ou 2:) arrancou efectivamente as suas 
emiss6es no dia 5 de Janeiro de 2004 com uma contribui,ao significativa de 
programas da responsabilidade da denominada 'sodedade civil' e com uma 
16gica distinta da do Canal 2 que o precedeu. 
A amputa,ao simb6lico-formal de um canal generalista a empresa-mae foi 
apenas uma entre as inllmera·s transformac;Oes em que a RTP se viu envol
vida. Na sequenda da extin,ao da holding Portugal Global que concentrava a 
RTP, RDP e a Lusa, foi criada10 a holding Radio e Televisiio de Portugal que 
passou a congregar a RTP, a RDP, a RTP - Meios de Produ,ao (resultante da 
fusiio da FOCO e da EDIPIM, novos operadores regionais de televisiio (que se 
pretendia autonomizar), a SPORTY (que se queria alienar) e ainda a empresa 
provis6ria para o Euro 2004 (EBS 2004). Numa l6gica de redu,ao de custos, 
a nova holding foi progressivamente fundindo servi,os e instala,oes ate entiio 
aut6nomos. Para alem das medidas de conten,ao de custos, nomeadamente na 
area dos recursos humanos, e do controle de produtividade, atraves da imple
menta,ao de mecanismos de avalia,iio, a RTP e a  RDP passaram a ter tambem 
um novo modelo de financiamento. 
A Lei do Finandamento do Sector Publico de Radiodifusiio e Televisao, apro
vada pela Assembleia da Republica, em Julho de 2003, previa que as duas 
empresas da nova holding fossem finandadas pela contribui,ao para o audio
visual (na pratica, uma taxa paga juntamente com a conta da electriddade) e 
pelo Or,amento de Estado. As receitas de publicidade da RTP (reduzidas para 
um maximo de 6 minutos por hora na RTPl e proibida n' A Dais) teriam que ser 
utilizadas exclusivamente para financiar o servi,o da dfvida e, posteriormente, 

10 Lei da Restrutura�ao do Sector Empresarial do Estado na Area do Audiovisual. 
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em novas investimentos. As receitas da publicidade deixaram, portanto, de ser 
utilizadas para despesas correntes da empresa. No sentido de criar condic;6es 
para uma gestiio mais eficaz dos recursos, o financiamento publico da RTP 
passaria a ser fixado por periodos de quatro anos, embora com especificac;iio 
das parcelas transferiveis anualmente do On;amento de Estado. Este esforc;o 
de racionalizac;iio financeira sortiu efeitos e o Presidente da holding Radio e 
Televisiio de Portugal, Almerindo Marques, anunciava em Setembro de 2004 
- em entrevista ao Didrio de Noticias - que os resultados financeiros da RTP
no primeiro semestre do ano tinham sido positivos, o que seria considerado
um marco hist6rico para a estac;ao (Didrio de Noticias, 27.09.2004).
Ao contr.irio do que estava previsto, os canais internacionais RTP Internacional

e RTP-Africa mantiveram-se independentes por raz6es que se prendiam com
esse desfgnio sempre maior de afirmar Portugal no Mundo. A Antena 3, cuja
alienac;ao estivera tambem prevista, manteve-se na esfera da RDP 'por se con

siderar um activo estrategico na renovac;iio dos quadros daquela empresa e por
promover efectivamente a mtisica portuguesa e as novas tendfncias' (Duarte,
2005: 29).
As polfticas governamentais para os media electr6nicos nao se esgotaram nos
media de servic;o publico. A lei da Televisao de 2003 continha tambem a expli
citac;ao de um conjunto de obrigac;6es gerais para todos os operadores de televi
siio. Foi introduzido o conceito de etica de antena e feita uma revisao do regime
sancionat6rio aplicavel a actividade televisiva. Mas o Ministro da Presidencia,
Morais Sarmento, dizia-se igualmente preocupado com a viabilidade financeira
das televis6es privadas generalistas e de todo o sector audiovisual. Assim, e
perante a possibilidade de reduc;ao da publicidade na RTP 1 de 7,5 para 6 minu
tos por hora (durante a governac;ao de Antonio Guterres passou de 12 minutos
para 7,5), o Governo pediu 'contrapartidas aos operadores privados nas areas do
apoio e promoc;ao a produc;iio independente de cinema e televisao, e na ceden
cia de conteudos e de programac;iio cultural' (Duarte, 2005:28). Em Agosto
de 2003 estabeleceu-se efectivamente um protocolo que previa a cedencia de
conteudos dos canais privados aos canais internacionais da RTP, o pagamento
das dfvidas ao !CAM, o pagamento das dfvidas aos produtores independentes
e (reconhecendo o Estado a sua incapacidade para implementar a lei) o fim da
ultrapassagem dos limites publicitarios legalmente estabelecidos. A nova lei do
Cinema e Audiovisual, aprovada em Assembleia da Republica, no dia 1 de Julho
de 2004, previa tambem uma diversificac;iio das formas de financiamento do sec
tor e a participac;ao dos distribuidores de cinema e dos operadores de televisao
no apoio a produc;ao audiovisual. Na esfera radiof6nica, em Setembro de 2003,
foram aprovadas as propostas de lei do CDS-PP e do PS para a regulamentac;ao
das quotas de musica portuguesa a serem transmitidas pela radio.
Contrariando este curso reformista, a televis3o digital terrestre manteve-se,
durante os XV e o XVI Governos Constitucionais, num impasse. 0 arranque
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da TDT deveria ter ocorrido em Setembro de 2002, mas ta! niio aconteceu. 
Com base num parecer da entidade reguladora <las telecomunicai;6es, JCP
-Anacom, o Ministerio da Economia decidiu adiar o prazo para o inkio do 
mes de Mari;o de 2003. Data que acabou por niio ficar marcada pela entrada 
em funcionamento da televisiio digital, mas pela revogai;iio da liceni;a. 0 
ministro da Economia, Carlos Tavares, seguiu o parecer emitido pela Anacom 
que, analisando o desenvolvimento do projecto de televisiio digital, 'entendeu 
que existem dificuldades objectivas na sua implementai;iio', e deu, consequen
temente, um parecer no sentido da anulai;iio da atribuii;iio da liceni;a a PTDP 
(Didrio de Noticias, 14 de Mari;o de 2003: 52). 
Na base do parecer da Anacom estava a impossibilidade de lani;ar comer
cialmente e de forma massificada a TV digital em Portugal. Isto porque a 
tecnologia MHP, escolhida como plataforma standard da Uniiio Europeia, 
estava numa fase de teste e, segundo Pereira Coutinho, este processo deveria 
demorar mais do que um ano a estar conclufdo. 'Ha uma impossibilidade total 
de cumprimento de prazos. E a verdade e que as set top boxes niio existem 
nem em Portugal nem em nenhuma parte do mundo, e niio sei porque terfa
mos de ser os primeiros' dizia Pereira Coutinho (in Diario de Noticias, 14 
de Mari;o de 2003: 52). 0 cons6rcio PTDP havia solicitado ao executivo um 
novo adiamento, mas perante as incertezas quanta ao tempo que demoraria 
para que houvesse condii;6es de massificai;iio, a opi;iio governamental recaiu 
na revoga<;iio da liceni;a. 0 fracasso da tecnologia e do modelo comercial em 
Espanha e no Reino Unido tera estado na base da reavaliai;iio do lani;amento 
da Televisiio Digital Terrestre. 
No encali;o dos esfori;os desenvolvidos pelo Secretario de Estado da Comu
nicai;iio Social dos Governos de Antonio Guterres, os Governos de coligai;iio 
PSD-CDS/PP deram seguimento a redui;iio progressiva do apoio do Estado a
imprensa regional. Argumentando a favor de uma solui;iio intermedia entre 
o modelo liberal (defendido para outras esferas econ6micas) e o modelo
proteccionista, o objectivo final da actuai;ao destes executivos nesta esfera
seria, nas palavras do Secretario de Estado-Adjunto do Ministro-Adjunto do
Primeiro-Ministro, Feliciano Barreiras Duarte, 'fortalecer o tecido empre
sarial do sector e proporcionar-lhe um choque qualitativo, de forma a que,
no medio prazo, o Estado possa reduzir o seu peso na informai;iio de proxi
midade' (2005: 17). Para chegar ao modelo intermedio (tambem designado
'empresarial'), o Conselho de Ministros liderado por Pedro Santana Lopes
aprovou, em 7 de Outubro de 2004, um conjunto de diplomas11 que visavam
contribuir definitivamente para a retirada gradual do Estado do sector e para

11 Decreto-Lei n.0 224/2004, de 4 de Dezembro, que altera o C6digo da Publicidade, Decreto-Lei n.0 

231/2004, de 13 de Dezembro, que regula a distribui�ao da publicidade do Estado, Decreto-Lei n.0 6/2005, 
de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de porte pago e Decreto-Lei n.0 7/2005, de 6 de Janeiro, que cria o 
sistema de incentivos do Estado a comunica<;iio social. 
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a profissionaliza,ao da imprensa regional e local. Entre as inumeras altera,oes 
previstas neste pacote legislativo, destaca-se a redu,ao da comparticipa,ao 
media do Estado para 50% dos custos de expedi,ao e o termo de qualquer 
apoio a expedi,ao (findo os tres anos de regime de transi,ao), caso os jornais 
nao profissionalizassem os sens quadros. 

IV. Notas conclusivas

Durante o primeiro quinquenio do novo milenio, os Governos socialista e de 
coliga,ao PSD-CDS/PP deram grande aten,ao (ainda que nem sempre conse
quente) a chamada Sociedade da Informa,ao e aos media electronicos, com 
particular incidencia no operador publico de televisao. No que toca a Sociedade 
da Informa,ao, os socialistas (desde o primeiro Governo de Antonio Guterres 
ate ao actual Governo de Jose Socrates, ja fora do ambito estrito desta analise) 
assumiram a lideran,a no reconhecimento do valor estrategico das TIC para 
o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento e na inova,ao.
No que toca ao reconhecimento da insustentabilidade da RTP, nos moldes em
que operava, e not6rio que. os Governos de coliga,ao PSD-CDS/PP tiveram um
papel hem mais determinado e resultante.
Mantendo-se fieis a uma preocupa,ao de todos os Governos, desde o tempo
de Cavaco Silva, os tres executivos considerados neste periodo deram tambem
particular relevo a afirma,ao de Portugal, da sua lingua e cultura no Mundo.
Os canais publicos de radio e de televisao (e, mais recentemente, com a con
tribui,ao dos operadores privados de televisao) continuaram a ser vistos como
instrumentos fundamentais (e inquestionaveis) para a progressiva afirma,ao
externa do pais. A necessidade de uma reforma da politica para a imprensa
regional centrada na progressiva retrac,ao do Estado, procurando evitar a
prolifera,ao de titulos ao arrepio de qualquer sustenta,ao economica e pro
fissionalismo, foi outro aspecto de convergencia politica. As proprias metodo
logias de ac,ao foram semelhantes. Os respectivos secretarios de Estado com
responsabilidades na materia calcorrearam o pais de les a !es, auscultando
centenas de jornais e respectivas associa�Oes, procurando neutralizar as previ
siveis (e temidas) resistencias a retrac,ao dos subsidios estatais.
No iimbito da regula,ao das comunica,oes e dos media, o inicio da decada ficou
marcado pela percep,ao de que a convergencia da regula,ao seria uma conse
quencia natural da convergencia tecnologica. Arons de Carvalho, considerou -
em varios momentos - a possibilidade da cria,ao de um organismo de regula,ao
que integrasse os media e as telecomunicai;6es, como aconteceu no Reino Unido
com a OFCOM. Em entrevista ao jornal Ptiblico (03.09.2001), o Presidente do
Instituto de Comunica,oes de Portugal, Luis Nazare, argumentava tambem que
fazia sentido um regulador unico para as telecomunica,oes e para o audiovi-
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sual. No entanto, a medida que as grandes operadoras de telecomunica<;6es se 
iam afastando do neg6cio dos media, esta visiio foi esmorecendo e regressou-se 
a tradicional distin<;iio reguladora entre conteudos e distribui,iio. 
Mas, ao contr.irio da Anacom, que se foi consolidando como mecanismo aut6-
nomo de regula,ao das telecomunica,oes e que entrara ja em velocidade de 
cruzeiro, a Alta Autoridade para a Comunica,ao Social niio conseguiu impor
-se perante a classe polftica nem perante a classe jornalfstica. A percep<;iio 
de que se tratava de uma entidade ineficaz tra<;ou-lhe o destino. Os grandes 
partidos conflufam na vontade de a extinguir e o grande consenso - necess.irio 
as transforma,oes constitucionais - foi conseguido. A Alta Autoridade para a 
Comunica,ao Social foi extinta em Abril de 2004, tendo-se mantido em fun
<;6es ate que fosse definida a entidade substituta. 
Em dois aspectos, porem, os Governos socialista e de coliga<;iio divergi
ram substancialmente: no estilo de governa<;iio e na rela,iio com os media. 

Assumindo um discurso de ruptura contra o imobilismo e de afronta directa 
aos interesses que se moviam na sombra, o pivo da polftica da coliga<;iio para 
os media, Morais Sarmento, distanciou-se do estilo de governa<;iio anterior. 
Ao contrario do que havia sucedido na primeira metade do perfodo aqui em 
analise, os Governos da coliga<;iio quiseram distinguir-se pela fuga ao gradua
lismo e pelo rompimento com o que diziam ser o inimigo publico: os lobbies e 
os interesses ocultos. A urgencia reformista - que no caso do Servi<;o Publico 
de Televisiio inviabilizou um amplo e necessario debate - contrastou com a 
preocupa<;iio socialista de manter (interminavelmente) abertos canais de dia
logo, o que - em diversas circunst.incias - inviabilizou a acc;iio. 
Na relac;iio entre o executivo e os media, o Governo socialista desenvolveu 
esfor,os no sentido de manter uma rela,ao cordata e, aparentemente, distan
ciada. Apesar das criticas da oposi,ao, o Governo socialista dizia-se empe
nhado em garantir a independencia da comunica<;iio social face aos poderes. 
Nao problematizando aqui as medidas nem as condi,oes para essa eventual 
independencia, e - no entanto - de salientar que a mesma preocupa<;iio niio 
parece ter presidido a algumas op<;6es dos Governos de coliga<;iio, 
A tentativa de cria<;iio do novo gabinete de comunica<;iio e informa<;iio do 
Governo, conhecido por 'Central de Comunica<;iio', levantou fortes suspeitas 
relativamente .ls intenc;Oes do executivo na sua relac;iio com os media, tendo 
o Presidente da Republica acabado por chumbar o projecto. A tese defendida
por Morais Sarmento, em Setembro de 2004, de que deve ser o Governo a

definir o modelo de programa<;iio da RTP, explicando que era necessario
'haver limites a independencia' dos operadores publicos em nada contribuiu
para o melhoramento das ja tensas rela<;6es. 0 presidente do Sindicato dos
Jornalistas, Alfredo Maia, considerou, na altura, que as afirma,oes do minis
tro da Presidencia sobre a RTP revelavam uma 'visiio instrumental dos 6rgiios
de comunica<;iio social por parte do Governo'.
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Par fim, o hipermediatizado 'Caso Marcelo': o popular comentador da esta,iio 
privada TV! deu par terminada, em Outubro de 2004, a sua colabora,iio de 
quatro anos nesta esta,iio televisiva. Atendendo a que esta decisiio foi anun
ciada poucos dias depois do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Gomes 
da Silva, se ter manifestado desagradado com o discurso critico daquele des
tacado membro do Partido Social-Democrata em rela,ao ao Governo liderado 
pelo (tambem) social-democrata Pedro Santana Lopes, as suspeitas avolu
maram-se. A oposi,ao niio perdeu esta oportunidade para explorar a ideia 
de que se tratava de uma ingerencia directa do pr6prio Governo nas op,iies 
editoriais de uma esta,iio privada. Ainda que a verdade dos factos sabre este 
caso nao esteja ainda devidamente apurada, e claro que este desenvolvimento, 
aliado a muitos outros, tera contribuido para o desenvolvimento da percep,ao 
publica de que o ultimo Governo da coliga,iio actuava de forma intempestiva 
e incauta. 
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