
Os media regionais e locais: politicas e paradoxos 

Sandra Marinho 

Os textos agrupados neste capitulo procuram dar conta dos principais desen
volvimentos que, no quinquenio 2000-2004, ocorreram nos subsectores da 
imprensa, radio e televisiio, ao nfvel local e regional. Embora possamos abor
dar os media locais e regionais (MLR) a partir dos mesmos conceitos, 16gicas 
ou ferramentas adoptadas para os estudar no ambito nacional, uma opi;iio 
metodol6gica vi:ivel, a perspectiva destes autores traduz uma outra visao: uma 
abordagem aos MLR que niio resulta de um simples efeito de "zoom geogra
fico", mas que atenta na especilicidade deste nfvel de analise, em particular 
no que o distingue de outros planos, nomeadamente na sua relai;iio com os 
cidadiios. A partir deste modelo, e dos objectivos que pressupoe, e entiio pos
sivel avaliar as politicas e os sens efeitos, os quais, niio raras vezes, se revelam 

paradoxais. 
O modelo a que aludimos esta bem expresso no Estatuto da Imprensa Regional, 
onde se considera que esta "desempenha um papel altamente relevante", e se 
especifica, no artigo 2.0

, as suas func;Oes: 

"a) Promover a informa�iio respeitante 8.s diversas regiOes, como parte integrante 
da informa,;iio nacional, nas suas mUltiplas facetas; b) Contribuir para o desenvol
vimento da cultura e identidade regional atraves do conhecimento e compreensiio 
do ambiente social, politico e econ6mico das regiOes e localidades, bem como para 
a promoc;iio das suas potencialidades de desenvolvimento; c) Assegurar as comuni
dades regionais e locais o facil acesso a informac;iio; d) Contribuir para o enrique
cimento cultural e informativo das comunidades regionais e locais, bem como para 
a ocupac;iio dos seus tempos livres; e) Proporcionar aos emigrantes portugueses no 
estrangeiro informac;iio geral sobre as suas comunidades de origem, fortalecendo 
os la,.;os entre eles e as respectivas localidades e regiOes; f) Favorecer uma visiio da 
problerri.itica regional, integrada no todo nacional e internacional." 

O reconhecimento da importancia dos MLR pode deduzir-se ainda de dispo
sii;oes deste e de outros diplomas, sob a forma de obrigai;oes ou incentivos do 
Estado. 0 Contrato de Concessiio Geral de Servii;o Publico de Televisiio, por 
exemplo, estabelece que a programai;ao tera de "procurar um equilfbrio ( ... ) 
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no sentido de corresponder aos usos, tradi<;6es e interesses das popula<;6es <las 
diferentes regi6es do pais" [Clausula 6.', e)J. Tambem a Lei da Radio deter
mina, no artigo 11.0

: "Tenda em vista assegurar a possibilidade de expressao e 
confronto das diversas correntes de opiniao, o Estado organiza um sistema de 

incentivos nao discriminat6rios de apoio a radiodifusao sonora local, baseado 
em critfrios gerais e objectivos, determinados em lei especifica." 0 j3 referido 

Estatuto da Imprensa Regional consagra os artigos 3.0 e 4.0 
a tipifica<;iio dos 

diversos apoios da administra�iio central e das autarquias locais, os quais, 
genericamente, se organizam em duas modalidades: 

"3 - Os apoios directos siio de natureza nao reembols.ivel, revestindo as formas 
de subsidios de difusiio, de reconversiio tecnol6gica ou de apoios a cooperac;.io e 
para a formac;iio profissional de jornalistas e outros trabalhadores da imprensa. 
4 - Os apoios indirectos traduzem-se na comparticipai;iio dos custos de expedic;iio, 
na bonificac;:lo de tarifas dos servic;os de telecomunicac;Oes ou na comparticipa�ao 
nas despesas de transporte de jornalistas." 

Para alem de ver a sua relevancia consagrada no piano legislativo, os MLR 
podem reclamar um outro tipo de legitimidade, da ordem da tradi<;iio, dada 
por um percurso hist6rico que remonta a prolifera,ao de 6rgiios de imprensa, 
com a Revolu<;ao Liberal de 1820, como refere Sousa (2002). Mas a verdade e 
que o reconhecimento nestes pianos - o legislativo e o hist6rico - niio se tra
duz necessariamente na existfncia de uma efectiva politica para o sector nem 
garante uma resposta do mercado em moldes que favore,am o seu desenvolvi
mento ou o cumprimento dos designios dos MLR. Ou seja, ha que dar atern,iio 
a duas quest6es fundamentais: havera correspondencia entre o discurso poli
tico e a pratica? Antes ainda, ha um discurso politico e estrategico sobre o sec
tor dos MLR? Podemos, alias, dizer que estas siio preocupa<;6es comuns aos 
autores dos textos que integram este capftulo, como veremos mais adiante. 
Os MLR constituem um nivel de analise para os media, mas, acima de tudo, 
porque tern por missiio traduzir uma visiio particular, presente em alguns dos 
postulados legislativos que apontamos. Embora haja, naturalmente, uma base 
geografica na defini<;iio do que se entende por comunica<;iio social e regional, 
esta niio e suficiente para dar conta da complexidade deste conceito. Sousa 
(2002) defende exactamente este ponto de vista, recorrendo aos conceitos de 
"jornalismo de proximidade" e de "territorializa\'.iio", tal como operaciona
lizados por Camponez (2002), para definir o que entende por comunica�iio 
social regional e local: 
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"( ... ) n.io abarca as comunidades fisicamente desterritorializadas, como aquelas 
que se formam no ciberespa�o ou no mundo global. Pelo contririo ( ... ) tern sempre 
por referente um territ6rio, um espa�o fisico, uma irea geogrifica. E aquela que 
se vincula a realidade regional e local, a vida quotidiana da comunidade onde se 



insere, a vida comercial dessa comunidade, a dinamiza,;ao sociocultural comuni

taria ( ... )" (Sousa, 2002: 4). 

A partir de uma defini,;iio de comunica,;ao social regional e local enquanto 
"aquela que se estabelece numa comunidade de vizinhos, atravfs de meios 

de comunica,;iio que !he siio pr6ximos" (Sousa, 2002: 4), poderemos adoptar 
como uma possivel medida1 .de qualidade da comunica,;iio social regional e 
local, a forma como os MRL cumprem as fun,;oes que lhe estariam atribuidas. 
Sousa (2002) define-as desta maneira, "num tempo de globaliza,;iio e desterri
torializa,;iio" (ibidem: 5): uma fun,;iio informativa e utilit:iria; uma fun,;iio de 
produc;iio simb6lica e comunit:iria, favorecendo a integrac;iio e a "resistencia 
as pressoes globalizadoras", mas tambem a "projec,;iio do local no global" 
(ibidem: 5); uma fun,;iio de peti,;iio e representa,;iio; e, finalmente, um papel de 
"espa,;o publico polif6nico" (ibidem: 6), onde competem opinioes e poderes, 
mas onde tambem se formam e solidificam consensos. Este e um outro nivel 
de an.ilise no estudo dos MRL, enquanto "operadores1

' da comunicac;iio social 

regional e local. 
Sistematizando as ideias que desenvolvemos ate este ponto, diriamos que: temos 
um conceito, a "comunicac;iio social regional e local", que traduz um nivel de 

andlise no estudo dos media (a par do nacional ou do transnacional) e uma 
relar;iio particular com um publico especifico, com caracteristicas distintivas, 
as comunidades locais e regionais, rela,;iio essa que sup6e o cumprimento de 
um conjunto de funr;oes e papeis. Este conceito operacionaliza-se e exerce
-se atraves da actividade dos MRL (imprensa, r:idio e televisiio). Tomando, 
assim, os MRL como objecto de an:ilise e a forma como desempenham a sua 
actividade (por rela,;iio com as fun,;oes anteriormente referidas) como medida 
de qualidade da comunica,;iio social regional e local, podemos abordar estas 
questoes a dois niveis, pelo menos. Por um !ado, ao nivel das politicas para o 
sector, a partir da actividade legislativa e do discurso politico, mas tambem a 
partir da tradu,;iio pr:itica destas politicas. Por outro !ado, ao nivel do estudo 
dos 6rgiios de comunica,;iio social regionais e locais, nomeadamente da sua 
programa,;iio e da sua estrutura organizacional, mas tambem da recep,;iio 
(ptlblico, audifncia), o que nos permitiria, entre outras coisas, medir indica
dores que possam aferir o "grau" de cumprimento dos papeis e fun,;6es acima 
enunciados. Este e, em nossa opiniiio, um possivel modelo para a abordagem 
desta tem:itica, demasiado complexo para os objectivos que nos propusemos 
atingir com este capftulo, mas que, na verdade, em alguns aspectos, acaba por 

recobrir as reflexoes de Paulo Ferreira, Rogerio Santos e Dora Mota'. 

1 Reconhecemos a operacionalidade e vantagens de uma abordagem funcionaHsta, particularmente no que 
respeita a investigai;Oes empfricas, mas reconhecemos a utilidade de outro tipo de perspectivas. 
l Esclarecemos que a ordena�iio dos textos obedeceu a uma "l6gica cronol6gica", relativamente ao apareci
mento dos tres meios: imprensa, radio e televisiio. 
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Ao nivel das politicas para o sector, podemos deduzir que, na perspectiva des
tes autores, ha uma discrep3.ncia entre o discurso politico e as decis6es polfti
cas (traduzidas na legisla<;iio promulgada), e entre estas e a realidade de cada 
subsector. Embora a comunica<;iio social e local esteja consagrada na legisla
<;iio, isto niio se reflecte ao nivel das politicas de comunica<;iio: Paulo Ferreira 
refere-se as "nao-decis6es" sobre o subsector da imprensa; Dora Mota afirma 
que nao houve "uma estrategia politica consistente para os canais regionais e 
locais"; e Rogfrio Santos mostra coma, no caso das rcldios locais, o facto de 
haver decisoes e legisla<;iio niio implica que, na pratica, haja reais progressos 
ou um maior dinamismo, havendo, no limite, r.idios "que vivem na dependf:n

cia do Estado (subsidios, publicidade institucional)". Ou seja, acabamos por 
ficar perante um conjunto de medidas que mantem artificialmente sectores, 
como e o caso da imprensa ou da radio, ou que procuram colmatar a falta de 
um real programa politico, coma no caso da televisiio regional e local. 
Do !ado do mercado, niio parece haver evidencia de que haja uma estrategia de 
desenvolvimento como reac<;iio a falta de estrategia politica: se do !ado da tele
visiio, como esclarece Dora Mota, isto pode ser explicado, em parte, pelo facto 
de, paradoxalmente, "ao assumir-se como incapaz de investir na regionaliza
<;iio da televisiio, o Estado niio querer dar ao sector privado a oportunidade 
de o tentar", ficando os operadores sem margem de manobra, ja em rela,;:ao 
a imprensa e radio a responsabilidade parece estar mais do !ado do mercado, 
leia-se dos jornais e radios locais. Nesta materia, Rogerio Santos refere "politi
cas de rivalidades locais" e "a fraca estrutura<;ao organizacional" que afectam 
o panorama das radios locais e Paulo Ferreira remete para os efeitos de "um
modelo proteccionista e amador".
Estas sao, naturalmente, quest6es que os autores abordam na sua complexi
dade, cabendo-nos aqui apenas enuncia-las e, na medida do possivel, arti
cula-las.
Se as problem.iticas nao sao lineares, as possfveis "solu�Oes" tambem nao
se aj:>resentam f.iceis. Um aspecto em comum: nos trfs casos, deduzimos um
papel para o Estado, mas como legislador e impulsionador (e monitorizador)
de mudan<;as, deixando aos 6rgiios de comunica<;iio a autonomia e responsabi
lidade de desenvolver e tornar sustentaveis os seus projectos (o que niio implica
a desresponsabiliza<;iio do Estado nas materias que ]he competem, nomea
damente em rela<;iio ii programa<;iio de servi<;o publico). Paulo Ferreira ve o
quinqufnio como "o mais importante da hist6ria do sector", nao tanto pelos
resultados que nele se registaram, mas mais pelo impeto reformista que parece
inaugurar, na direc<;iio de um "modelo liberal, assente no profissionalismo e
auto-sustent.ivel". Rogfrio Santos defende, entre outras coisas, que "o equilf
brio das radios passa pela resolu<;iio de fragilidades estruturais, com pianos de
viabilidade econ6mica, como a dura<;iio do periodo de emissiio e a admissiio
de jornalistas". Dora Mota aponta para uma porta j.i aberta, com dois cami-
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nhos paralelos: a iniciativa da sociedade-civil e a inclusao do tema na agenda 
politica, em moldes (pelo menos aparentemente) mais exequfveis. 
Os tres textos que propomos partem da analise dos acontecimentos e ten
dencias que se verificaram em cada um dos subsectores no quinquenio 2000-
-2004, mas parece-nos que procuraram privilegiar linhas de analise diferentes,
o que, na nossa opiniao, enriquece os seus contributos, ja que torna as suas
perspectivas de analise complementares. Enquanto Paulo Ferreira e Dora Mota
se centram mais numa analise nas decisiies (e nao-decisiies) das politicas para
o sector, marcada pela perspectiva da economia polftica, Rogerio Santos, nao
ignorando esta dimensiio, incorpora-a num modelo que privilegia a caracte
riza,ao dos pr6prios 6rgaos de comunica,ao (neste caso as radios locais) nas
dimensiies econ6mica, estrutural e da pr6pria programa,ao.
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lmprensa local e regional: a beira do sobressalto? 
Analise do quinquenio mais importante da hist6ria do sector 

Paulo Ferreira 

1. lntrodu�fio

O quinquenio em analise nesta obra (Janeiro de 2000 a Dezembro de 2004)

coincide com um dos perfodos mais agitados da hist6ria recente da demo

cracia portuguesa. Neste espa,o de tempo o pafs teve tres Executivos: o XIV

Governo Constitucional, liderado pelo socialista Antonio Guterres (coberto

apenas parcialmente pela cronologia); o XV Governo (coliga,iio PSD-CDS/

PP), comandado por Duriio Barroso; e o XVI (que manteve a coliga,iio), com

Santana Lopes a cabe,a. Apesar dos solavancos polfticos que a situa,ao gerou,
este foi aquele que se pode considerar o quinquenio mais importante da his

t6ria da lmprensa Local e Regional (!LR) desde o 25 de Abril de 1974. Neste

perfodo foram tomadas decisiies importantes e ha muito adiadas. 0 sector ve,
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finalmente, inverter-se a marcha que o conduziu a um estado de letargia nada 
condizente com a sua real import3.ncia. 
O objectivo deste texto passa por, aludindo a essas decisiies e its condi<;iies 
em que elas foram tomadas, tentar entrever os caminhos que a ILR tern pela 
frente. Um novo Governo (o XVII Constitucional, liderado pelo socialista 
Jose Socrates) tomou, entretanto, posse. Embora niio caiba na cronologia, 
parece-nos relevante espreitar a sua ac�ao neste campo, para percebermos 
se a reviravolta ensaiada teve, ou nao, continuidade com o actual Executivo 

socialista. 
Daremos um primeiro passo no trabalho olhando, sucintamente, para as actuais 
caracterfsticas da ILR e para o paradoxo que elas escondem. De seguida, alu

diremos aos factos mais relevantes do periodo, enquadrando-os, sempre que 
necess.irio, com o passado recente. Na conclusao procuraremos sublinhar as 

questOes emergentes que esses mesmos factos sugerem, de modo a entender
mos se a pergunta que da tftulo a este texto tern resposta. 

2. Um retrato e um paradoxo

Para se perceber a relevincia das decis6es tomadas neste quinquenio, e neces
sario olhar para o actual estado da ILR. De que realidade falamos quando nos
referimos aos jornais locais e regionais?
Os dados disponiveis no Instituto de Comunica,;iio Social (ICS)3 mostram o
seguinte:

i) Ha 900 tftulos de publica<;iies peri6dicas (a Espanha tern pouco mais de
200);
ii) 0 numero de jornais diar.ios niio ultrapassa os 30;
iii) A periodicidade mais comum e a mensal, seguida da semanal;
iv) 0 conjunto de tiragens medias situa-se perto dos 4500 exemplares. Metade
dos jornais com direito a porte pago4 niio vai alem dos 2500 exemplares;
v) 56 8 por cento dos jornais tern tiragens acima dos 10 000 exemplares;
vi) 56 23 por cento das empresas jornalfsticas tern contabilidade organizada;
vii) 56 dez empresas ultrapassam os 500 mil euros de vendas anuais de publi
cidade.

A estes dados acrescem outros referenciados pelo ex-secretario de Estado com a 
tutela do sector, Feliciano Barreiras Duarte, aquando da apresenta<;iio do docu-

3 Estes dados foram revelados, em 1999, por Assis Ferreira, entii.o presidente do ICS. A este prop6sito, ver 
Joiio Palmeiro, org. {1999), "A imprensa primeiro - contributos para a liderarn;a da imprensa em Portugal", 
Lisboa: AIND, pp. 187-196 
4 De acordo com os dados do Instituto de Comunicar;ll.o Social (www.ics.pt), entre 1999 e 2006, tiveram, em 
media, acesso a este incentivo governamental cerca de 568 jornais 
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mento que serviu de base a reforma dos media regionais a que adiante nos refe, 
riremos - uns actualizam os do JCS e outros sao novos e relevantes5

• Assim: 

i) A maioria dos jornais tern uma situa,iio econ6mica debil;
ii) A tiragem media e de 4 mil exemplares (baixou, portanto, em rela,iio aos
dados do !CS acima referidos);
iii) A periodicidade mais frequente e a mensal (43%), seguida da semanal
(30%) e da quinzenal (23%);
iv) Apenas 15% da tiragem e vendida em banca;
v) 281 dos titulos que recebem porte pago niio tern um unico profissional com
contrato de trabalho.

Este retrato vai a par com os seguintes factos. Dos 900 titulos, cerca de 645 
beneficiam de apoios estatais, unica forma de sobreviverem. Entre 1991 e 
2006, o Estado gastou mais de 244 milh6es de euros s6 com ajudas ao porte 
pago. E, entre 1999 a 2004, foram dispendidos quase de 90 milh6es de euros 
em incentivos directos e indirectos ao sector6• 

Por aqui se ve, claramente, que estamos perante um sector a necessitar de 
reforma urgente. As causas que permitem explicar o estado actual da !LR siio 
muitas e niio cabe aqui discuti-las. Mas basta, por exemplo, ler com aten,iio 
os programas dos varios Governos desde 1974 para se perceber que nunca o 
sector viu a sua importancia reconhecida no seio daquilo que foram as politi
cas de comunica1rao dos v.irios Executivos7

• 

Estes factos escondem, contudo, um enorme paradoxo. E que os trfs primeiros 
estudos de opiniiio feitos (precisamente no quinquenio aqui em analise) sobre 
a !LR espelham bem a importancia do sector. 
O que dizem, sucintamente, esses estudos? 
O primeiro, realizado em 2000 pelo Instituto de Pesquisa e Opiniiio de 
Mercado (IPOM)8

, mostra que 1600 dos 2859 entrevistados liam, na altura 
do trabalho, mais jornais regioilais que nacionais. Isto e: cerca de 56 por cento 
da amostra entiio escolhida optava par ler noticias de ambito regional em 
detrimento das de ambito nacional. 
Em Outubro de 2003 ficaram a conhecer-se as conclus6es de um outro estudo 
sobre a imprensa regional, este da Marktest9

• Mais de metade (55,9 por cento) 

5 Ver, a este prop6sito: "XV Governo Constitucional- Reforma da Comunicai;ii.o Social Regional e Local", 
disponivel em www.portugal.gov.pt 
6 Informai;:iio disponivel no site do Instituto de Comunica'riio Social (www.ics.pt) 
7 Em rigor, as decis5es tomadas sobre o sector siio tiio poucas que a analise deve ser feita pelo prisma das 
niio-decis5es, no sentido que lhes e atribufdo por Steven Lukes (ver, a este prop6sito: Steven Lukes (1974), 
"Power: A Radical View", Londres: MacMilan Press 
8 "A imprensa regional em Portugal - elementos para a gestiio estratfgica e planeamento publicit8rio". 
O trabalho foi feito a pedido da Associa'riio de Imprensa Niio Di<lria (AIND) - agora apenas Associa�iio 
Portuguesa de Imprensa - e subsidiado pela secretaria de Estado da Comunica�iio Social. 0 IPOM estava a 
altura devidamente credenciado junto da Alta Autoridade para a Comunica�iio Social. 
9 "Bareme Imprensa Regional", promovido pela Marktest e pela AIND. A amostra tem por base mais de 15 
mil entrevistas. 56 foram tidos em considera�iio jornais com periodicidade maxima quinzenal e com mais de 
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dos inquiridos referiu ler ou folhear jornai s  regionais, sendo que os semanarios 
siio os titulos mais  procurados (23,1 por cento dos leitores prefere semanarios 
nacionais, mas 31,6 por cento opta por ler os semanarios regionais). Ainda 
assim, o nllmero de pessoas que tern algum tipo de contacto com os jornais 
nacionais ditos de informac;ao geral (64,7 por cento) e superior aos leitores que 
contactam com a imprensa regional (50,9 por cento). 
Publicada em Outubro de 2004, a segunda vaga da Bareme da Marktest10 sobre 
a !LR veio confirmar estes valores: 51 % dos portugueses afirma !er jornais 
regionais. E cerca de 40% do universo analisado (mais de 8.300 indivfduos) le, 
simultaneamente, jornais nacionais e titulos de cariz regional. Para alguns distri
tos, os habitos de leitura de imprensa regional encontrados estiio mesmo acima 
da media. Sao os casos de Coimbra (75,8%) e Castelo Branco (75%). Porto e 
Lisboa estiio entre os distritos de menor consumo deste tipo de publicac;6es. Os 
estudos seguintes mantem, com pequenas oscilac;Oes, estas tendencias. 

3. Os factos mais relevantes do periodo

A primeira tentativa de "mexer" no sector foi feita por Arons de Carvalho,
secretario de Estado com a tutela da Comunicac;iio Social no XIII Governo
Constitucional, liderado por Antonio Guterres (PS). Arons quis alterar as
regras do porte pago, uma vez que, tal como estava, ele permitia que os jor
nais tivessem tiragens sem qualquer correspondencia com o seu conjunto real
de leitores. Uma vez que o custo da dist ribuic;iio via CTT era maioritariamente
assumido pelo Estado, os proprietarios das publicac;oes aproveitavam para
apresentar elevadas tiragens junta de potenciais anunciantes ... A tentativa saiu
gorada, desde logo porque, sendo o Governo minoritario, Arons de Carvalho
nao conseguiu apoio parlamentar para fazer vingar a ideia.
Com a conquista, nas legislativas de 1999, de 115 deputados (no limiar da
maioria absoluta), o PS passou a ter outras condic;oes para fazer aprovar diplo
mas na Assembleia da Republica. Sabendo disso, Arons de Carvalho retomou
a batalha. Percorreu o pafs de les a les, falou com todas as associac;oes do sec
tor em busca de apoios, tentou sensibilizar outra vez alguns partidos da oposi
c;iio, escreveu a todos os directores dos 6rgiios de comunicac;iio social regional
e local, explicou as suas raz6es na imprensa nacional e nalguns media locais e
regionais. Apesar disso, a medida governamental provocou fragorosos protes
tos vindos de praticamente todas as associac;6es ligadas a ILR1 1• Com o apoio
do Bloco de Esquerda, as alterac;oes haveriam, porem, de passar na Assembleia
da Republica, dando origem ao Decreto-Lei 56/2001, que impunha pequenas
restric;6es as ajudas dadas ao porte pago.

cinco referfncias espont8neas durante o estudo-piloto. Por outro lado, niio foram contemplados os jornais 
de distribui�iio gratuita. 
10 Estudo disponfvel em www.marktest.pt 
l1 A Associa�iio de Imprensa Niio Di.iria foi a Unica que concordou com a medida, tendo mesmo participado 
activamente na feitura do esqueleto do Decreto-Lei em causa. 
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A medida foi, contudo, escassa. 0 pr6prio Arons de Carvalho haveria de reco
nhecer, mais tarde isso mesmo. 

"Os dados mais recentes dos CTT demonstram que o nllmero de exemplares dis
tribuidos baixou pouco, se os compararmos com os anteriores a entrada em vigor 
da lei. A quebra de tr.ifego postal de jornais regionais, de acordo com os dados dos 
CTT, limitou-se a cerca de 15% entre Janeiro e Fevereiro de 2001 e identicos meses 
de 2002, o que revela que nem mesmo o fim do periodo transit6rio, que decorrera 
desde Man;o ate ao fim do ano, provocou qualquer diminuic;ao significativa no 
nl.J.mero de jornais ou mesmo na circular;a'.o" 12• 

Apesar do assumido fracasso (prova eficaz de que uma medida nao faz uma 
polftica), a iniciativa teve, contudo, uma enorme virtude. 0 primeiro passo 
para desbravar o caminho estava dado. 
Os dais Executivos seguintes niio s6 nao abandonaram a medida do Governo 
socialista, coma a aprofundaram13

• De ta! forma que, no inicio de 2005, foram 
publicados tres diplomas onde, pela primeira vez, se pode vislumbrar o esbo�o 
de uma politica integrada para a !LR. Niio se trata, seguramente, de uma 
panaceia, mas trata-se de um modelo que, tendo como principio o afastamento 
progressivo do Estado, responde a algumas das quest6es mais prementes do 
sector. A ideia central e esta: nos pr6ximos trfs anos, o Estado prop5e-se 
combater a pulveriza�iio do sector. Como? Reduzindo as ajudas ao porte pago 
(os carte siio feitos, paulatinamente, ate 2007, estabilizando a partir daf num 
nfvel de comparticipa�iio estatal que seni, em media, de 50%), restruturando 
os outros incentivos tendo par base a responsabiliza,iio dos jornais, apoiando 
a contrata�ao de profissionais14

, diferenciando os apoios para jornais locais e 
regionais, entre outras coisas15

• 

(Niio deixa de ser curioso o facto de esta decisiio se traduzir numa especie 
de altera�iio do curso da hist6ria recente <las polfticas da comunica,iio em 
Portugal. De facto, as reformas estruturais no sector televisivo, radiof6nico e 
na imprensa foram realizadas nos Governos de Cavaco Silva, tendo o PS apa
nhado esse trabalho ja feito16 • Ora, neste caso, sendo embora verdade que os 

n Alberto Arons de Carvalho (2002), "Valera a pena desmenti-los?", Coimbra: Minerva. 
ll Nao deixa de ser curioso lembrar que, quando Arons de Carvalho decidiu avarn;ar com os cortes no porte 
pago, a bancada parlamentar do PSD se op6s com veemfncia a medida, o que se pode verificar, desde logo, na
troca de correspondfncia parlamentar entre os dois partidos a prop6sito desta materia. 
14 0 objectivo de partida e ambicioso: colocar 400 jovens jornalistas nos distritos do Interior. Ver: "Imprensa: 
Governo satisfeito com adesiio dos jornais a reforma do porte pago". Despacho da Agfncia Lusa de 
2/07/2004. 
15 Para mais informac;iio consultar: Decreto-Lei n.0 7/2005, de 6 de Janeiro, relativo ao Sistema de Incentivos 
do Estado a Comunicac;iio Social; Portaria n.0158/2005, de 9 de Fevereiro, relativa ao Programa de Emprego
para a Comunicac;iio Social Regional e Local; e Decreto-Lei n.0 6/2005, de 6 de Janeiro, relativo ao novo 
Regime de Porte Pago. 
16 Ver, a este prop6sito: Helena Sousa (2001), "Polfticas da comunicac;iio em Portugal", comunicar;iio apre
sentada no Congresso Ibfrico de Comunica�iio, Malaga; e Manuel Pinto et al {2000), "A comunicar;iio e os 
media em Portugal {1995-1999), cronologia e leituras de tendfncias", Braga: Edi�iio do Departamento de 
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passos dados por Arons de Carvalho niio resultaram numa reforma tout court, 
niio e menos verdade que a sua iniciativa abriu a porta a essa mesma reforma. 
Basta constatar que o trabalho levado a cabo por Barreiras Duarte niio sofreu, 
muito longe disso, a mesma contesta,iio que o feito pelo seu antecessor. Talvez 
porque os actores do sector estavam muito mais conscientes da necessidade da 
mudan,a. A tomada de decisoes foi, por isso, bem mais simples.) 
Alem deste verdadeiro inicio de reforma no sector e dos primeiros estudos 
sobre a !LR ja referidos acima, ha outros factos que se incluem no periodo 
2000 -2004 dignos de nota. Olhemos para eles telegralicamente: 

• A entrada do grupo espanhoi Prensa lbfrica (detentor de titulos como o Faro
de Vigo) nos diarios O Comercio do Porto e A Capital (que entretanto adqui
riu o estatuto de jornal regional)17

; 

• 0 investimento publicitario institucional caiu 67% entre 2003 e 2004, mas o
investimento publicitario em diclrios e semanclrios regionais subiu 16o/o18; 

• Surgiram 16 novas publica,oes, sendo cinco delas on-line;
• Poi criada a Intermeios, uma agCncia de comunica<;iio social regional com
150 jornalistas espalhados por todo o Pais;
• Tres publica�6es encerraram neste perfodo;
• 0 Jornal de Noticias e o Publico passaram a diferenciar as suas edi,oes para
as regi6es Centro e Minho, procurando, assim, captar mais leitores regionais
e locais. 0 Publico ja abandonou, entretanto, a edi,ao Minho19

; 

• Registou-se um julgamento por alegada burla na utiliza,iio do porte pago;
• 0 penultimo Governo lan,ou um inquerito aos meios locais para avaliar a
percep,iio que OS seus proprietarios tern relativamente a !LR 20; 

• 0 semanclrio Expresso associou-se a 17 jornais regionais para formar a
"Rede Expresso"21

; 

• Os temas ligados a !LR tiveram muito pouca visibilidade nos grandes meios
de Comunica,ao Social. Do total de referencias incluidas na cronologia que
acompanha este livro, s6 perto de 3o/o dao noticias do sector22

, 

Cifncias da Comunicai;iio da Universidade do Minho. 
17 A experiencia saiu gorada e o grupo acabou por abandonar os dois titulos, que desapareceram do mercado. 
18 "Anu.irio da Comunicai;iio 2003/2004 - breve amilise ao sector imprensa regional", disponfvel em www. 
obercom.pt 
19 Abandonaria mais tard� a edii;iio Centro. Em 2007, foi a vez do JN juntar o Centro e o Sul, passando a ter 
apenas trCs edi�Oes: Porto, Norte e justamente a que une o Centro e o Sul, niio nomeada na capa do di3rio. 
20 Os resultados siio relevantes. A grande maioria (75% de 450 respostas obtidas) apontam "o excesso de 
titulos, a deficiente classificai;iio, a debilidade financeira e, paradoxalmente ou niio, a gestiio amadora e a  falta 
de apoios do Estado como os problemas mais graves do sector", refere Paulo Faustino. Ver, a este prop6sito: 
Paulo Faustino (2004), "A imprensa em Portugal: transformai;:Oes e tendencias", Lisboa: Media XXL 
21 A ideia e formar uma plataforma em que se trocam contelldos e servi�os. 
22 0 mesmo tinha acontecido, de resto, com a cronologia que vai de 1995 a 1999, onde s6 cerca de 4o/o 
das referencias diziam respeito a comunicai;:iio social regional e local. Ver: Manuel Pinto et al. (2000), "A 
comunica�iio e os media em Portugal (1995-1999), cronologia e Jeituras de tendencias", Braga: Edii;:iio do 
Departamento de Ciencias da Comunicai;:iio da Universidade do Minho. 
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4. Conclusiio

Ao longo do texto procuramos mostrar que o periodo em analise foi o mais 
relevante da hist6ria recente da !LR desde 1974. A alusiio aos factos que o 
marcaram permite concluir que, pela primeira vez, o sector foi incluido nas 
linhas mestras das politicas de comunica<;iio em Portugal. Ate ao primeiro 
Governo socialista de Ant6nio Guterres passou, na verdade, completamente 
ao !ado dos momentos-chave dessas politicas. 
Esta nova realidade levanta, porem, algumas questoes. E a primeira tern 
a ver com a circunst:1ncia de um novo Governo ter sido eleito. Nas Bases 
Programaticas apresentadas ao eleitorado, antes de Jose Socrates veneer as 
legislativas de 2005, no capitulo dedicado a Comunica<;iio Social, o PS pro
metia "fortalecer o tecido empresarial da comunica<;iio social, designada
mente nos pianos local e regional". Era pouco para se poder aferir das futuras 
inten<;6es do Governo. 0 futuro viria a mostrar que � caminho encetado por 
Arons de Carvalho e depois cimentado por Feliciano Barreiras Duarte niio tern 
(aparentemente) volta. 0 Governo niio apenas manteve o sentido da politica 
definida pelos antecessores como promoveu altera<;6es que acentua a cria<;iio 
de um novo modelo para a !LR. 0 ponto mais sintomatico passa pelos cortes 
no porte pago. Em 2007, o Governo custeia 60% das expedi<;iies, reduzindo o 
valor para 50% em 2008 e para 40% em 200923

• 

A continuidade do modelo herdado permite, de facto, falar num primeiro 
grande sobressalto na !LR portuguesa. 0 que se espera e que as mudan<;as 
determinem uma reconfigura<;iio acentuada no campo dos media regionais. 
Essa reconfigura<;iio tern vantagens, mas tambem levanta problemas. Parece 
provavel, por exemplo, que o modelo levara a extin<;iio dos jornais que niio 
consigam restruturar-se, que nao consigam ganhar dimensao e que nao con
sigam reposicionar-se no mercado. 0 caminho esta aberto para que sobreviva 
mais facilmente quern o mercado decidir manter naturalmente - e n.io quern o 
Estado decida segurar artificialmente. A questiio esta em saber se, nas zonas 
mais desfavorecidas do Pais, o mercado (publicitario e de leitores) chega para 
manter pelo menos um ou dois titulos. 
Em 2003, o ex-secretario de Estado prognosticou o desaparecimento de metade 
dos 900 titulos por via dos cortes no porte pago. Mais tarde, contudo, baixou 
a fasquia para entre 50 e 100. A discrepiincia parece mostrar que a exten
siio dos efeitos das mudarn;as niio esta devidamente avaliada. Sera necessario 
aguardar mais algum tempo para verificar os efeitos das novas politicas. 
Resta igualmente saber de que forma monitorizara o actual Governo a tran
si<;iio de um modelo proteccionista e amador para um modelo liberal, assente 
no profissionalismo e auto-sustentclvel. 

23 Nao cabe aqui uma anlllise mais aprofundada a polftica do actual Governo para o sector. Ela pode ser 
avaliada atraves da leitura dos seguintes documentos: Decreto Lei n.0 98/2007, de 2 de Abril e Decreto-Lei n.0 

43/2006, de 24 de Fevereiro, ambos disponiveis a partir do site www.ics.pt 
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Da mesma forma, pode colocar-se a breve prazo na !LR o problema da con
centrai;ao excessiva de tftulos ou de varios suportes numa s6 empresa. Sendo 
certo que, em muitos casos, essa pode ser a melhor safda, quais sao os limites? 
Os mesmos que se devem aplicar aos media de expansao nacional? 
Uma coisa parece certa: sem definirem estrategias de fideliza,ao de piiblicos 
(jogando aqui o marketing um papel importante), sem optarem por uma ges
tao cada vez mais empresarial dos seus projectos, sem procurarem perceber 
que tipo de sinergias (tendencialmente de caracter regional) se podem esta
belecer com outros suportes, os jornais locais e regionais continuarao com o 
futuro amea,ado. E, sobretudo, niio desempenharao um papel fulcral: funcio
nar como uma especie de elo unificador das comunidades locais e regionais, 
hoje cada vez mais fragmentadas por via dos efeitos da globaliza,ao. 

Radios locais em Portugal, 2000-2004 

Rogerio Santos 

1. Situa�io legislative, economica, laboral e tecnologica das radios locais

Se a lei 130/97, de 27 de Maio, estipulou a obrigatoriedade de emissao de um
mfnimo de seis horas de programa,ao pr6pria para as radios locais e dez para
as regionais (Gabinete do Secretario de Estado, 1999: 70), com tres servi,os
noticiosos, a lei da radio 4/2001, de 23 de Fevereiro, aprofundou algumas des
sas linhas de actua,ao. Alargou-se a obrigatoriedade de emissao para 24 horas
diarias e o mfnimo de oito horas de programa,ao pr6pria. Concentra,iio, plu
ralismo politico, social e cultural, incentivos do Estado foram outros temas
integrados na legisla,ao. Viabilizar-se-ia ainda a constitui,ao de radios tema
ticas, a partir de um minima de duas frequencias para radios generalistas num
concelho. Em 1997, o Governo alargou o sistema de incentivos do Estado,
revistos no decreto-lei 56/2001, englobando inova,ao, qualifica,ao de recur
sos humanos, criai;ao de contelldos na internet e modernizai;ao tecnol6gica.
A decada de 1990 representou a consolida,ao de muitos projectos (Bonixe,
2003: 91). Varios grupos de media interessaram-se, a nivel nacional (Media
Capital) e it escala regional. Seria o caso da cadeia de informa,ao regional,
que agregou oito radios dos distritos de Bragan,a e Vila Real (1997), enquanto
algumas radios locais do Baixo Alentejo colaborariam em termos de cobertura
noticiosa dos eventos. Em 1999, um estudo da Marktest indicou que as radios
locais lideravam audiencias em 68 concelhos, a seguir it Radio Renascen,a.
Contudo, detectam-se elementos frageis, caso da rela,iio entre radios locais
das grandes cidades e radios de provincia. De 74 radios inquiridas em estudo
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do Obercom (2000: 304-328), 15 facturariam de €100 mil a €150 mil em 
1999, ao passo que outras 14 receberiam apenas entre €5 mile €10 mil. Outro 
elemento prende-se com a publicidade local, base de financiameuto das radios. 
Entre 1999 e 2000, as receitas de publicidade subiram ligeiramente nas radios 
locais (3%). Nos anos seguiutes, baixaram cerca de 20% no total dos investi
mentos publicitarios, recuperaudo ligeiramente em 2004 (Jose Faustino, entre
vista ao autor). Com a crise do come,o da presence decada, surgiu uma baixa 
de investimentos publicitarios, com redu,iio do custo dos blocos de publici
dade, passando de €30 por 30 segundos no come,o dos anos 1990 a €12,5 dez 
anos depois (Azinheira, 2002), acarretando problemas de solvencia. 
Ao longo dos anos, surgiram noticias sobre a precariedade de funcionamento 
econ6mico das radios locais, como a Radio Voxx e Luna (desaparecidas em 
2004). Falta de pagamentos, com despedimentos na Radio Botareu (Agueda), 
em 2003 (Correia da Manha, 15 de Novembro de 2003), e na Radio Azul 
(Settibal) (Didrio de Noticias, 2 de Julho de 2004), preencheram as paginas 
dos jornais. Apareceram tambem suspeitas de irregularidades: gestiio por enti
dades diferentes das atribuidas em alvara (Publico, 17 de Dezembro de 2001) 
e falta de produ,iio (Publico, 19 de Junho de 2000) e de noticiarios locais. 
Outras dificuldades detectadas em inquerito conduzido pela Secretaria de 
Estado da tutela em 2003 seriam angaria,iio de publicidade, recursos huma
nos e excesso de concorrencia (Duarte, 2005: 82). 
Em media, cada emissora possui cinco colaboradores. Bonixe (2003) analisou 
quatro redac,6es empregando doze redactores (onze com carteira profissional 
de jornalistas e cinco licenciados em comunica,iio). 0 ordenado medio dos 
jornalistas situa-se entre o salario minima nacional e os €498,80, embora uma 
das radios pagasse salarios entre €498,80 e €748,20. No come,o de 2005, uma 
radio da Figueira da Foz pagava €750 ao director de programas, tambem ani
mador, e aos restantes colaboradores, incluindo o respons.ivel comercial, de 
€350 a €400 (redactor em entrevista ao autor). Os constantes defices financeiros 
da esta,iio cobriam-se com ajudas municipais ou de departamentos estatais. 
Quanta a tecnologias, em come,os de 2004, havia 115 esta,6es com sitio na 
internet (Duarte, 2005: 64) e mais de 50 a emitirem via internet. 

2. Programa�iio e noticias nas radios locais

As radios locais dividem-se em tematicas e generalistas, estas ultimas com pro
grama,iio variada destinada ao conjunto de publicos que a ouvem. Ha, porem,
uma tendfncia para a rcldio popular, orientada para niveis et.irios mais velhos,

tocando m(isica portuguesa e com alguma interac�ao com os ouvintes, num
reflexo de radio de proximidade (Jose Faustino, entrevista ao autor).
Ha quatro perfis de audiencia: urbana, popular, jovem e mista (Serviradio,
2004 ), conforme se pode ler no Quadro 1, resultado de um inquerito a 132
radios, e comparavel ao estudo desenvolvido por Bonixe (2003).
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Quadro 1 

Perfll Urbana Popular Jovem Mista 

Programayao Programayao ProgramayBo Programacao mista 

cuidada, com comercial, tentando direccionada para relativamente aos 

Definiyao 
segmentayao do abranger grande pUblico jovem, com perfis anteriores 

pUblico-alvo pelos nOmero de ouvintes formatos inovadores e com hor8rios 

quadros medias e fazendo uma que captam o interesse diferentes para o s  

programayao variflvel desse escalao et8rio diversos p(rblicos 

Escalao 25-44 anos. 
Escalao 35-54 anos. 

Escatao 15-34 anos. Escalao 25-44 anos. Audit6rio· 
Classes mE!dia e 

·alvo Classes media e alta 
baixa 

Classes media e baixa Classes baixa e alta 

Local e regional Local e regional Local e regional Local e regional 

lnformayao (73%), nacional (23%) (69%), nacional (25%) (32%), nacional (58%) (75%), nacional (22%) 

e internacional (4%) e internacional (6%) e internacional (10%) e internacional (3%) 

Mlislca 
Portuguesa (42%) e Por tuguesa (72%) e Portuguesa (30%) e Portuguesa (55o/o) e 

estrangeira (58%) estrangeira (28%) estrangeira (70%) estrangeira (45%) 

Quantidade 

de radios 35 47 3 47 

por perfil 

Fonte: Serviradio (2004: 7-10). Os dados foram obtidos atraves de questionario a 132 radios realizado em 

Setembro/Outubro 2003. 

No caso das radios jovens e facil ver melhor o seu perfil: passam mus1ca 
moderna internacional e nacional e chegam a ter programas sobre musica de 
garagem, onde aproveitam maquetas de qualidade caseira e com capa mal 
impressa de bandas que se serviram de facilidades da internet e do incentivo 
de editoras independentes (Pub/ico, 20 de Setembro de 2003). 
A defini<;iio da Serviradio (2004) adapta-se a dassifica<;iio de tres radios locais 
de Viseu feita por Correia (2004): se a Radio Clube do Interior (RC!) aposta 
na musica popular, a Radio NOAR real<;a OS noticiarios e a  Radio Viriato tern 
uma programa�ao mista, com mllsica comercial ou alternativa em horclrios 

distintos. Um tipo conhecido de radio orientada para publicos populares tern 
sido a Radio Festival (Porto), com presen<;a constante de artistas populares em 
festas ao vivo (Azinheira, 2002). 
Na sua investiga<;iio, Bonixe (2003) estudou os noticiarios de quatro radios 
locais da peninsula de Setubal. Com base em 385 noticiarios, correspon
dendo a 1962 noticias, dassificou as noticias em dais tipos, local e niio local, 
concluindo pela dura<;iio media de cada noticiario entre seis minutos (Radio 
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Popular FM) e 2,2 minutos (Voz de Almada). Por exemplo, a Radio Santiago 
edita as noticias n.io de acordo com a sua importincia mas em func;ao de sec
c;Oes tem.iticas. Predominam as notfcias nao locais sabre as locais e os blocos 
transmitidos ao fim da tarde tern maior contextualizac;iio. 
O discurso informative aproxima-se da agenda dos media nacionais, apesar 
do tratamento mais profundo as informac;oes locais, que abrem normalmente 
os noticiarios (Bonixe, 2003: 155-163). Verifica-se o recurso frequente das 
elites da comunidade local em detrimento das populac;oes locais. 0 desporto 
ocupa um lugar central na informac;iio, seguido de espectaculos e actividades 
camararias. Jsso e visive! na programac;iio de algumas radios, caso da Radio 
Cova da Beira, com um bloco informativo diario sobre desporto, materia ainda 
desenvolvida em tres programas semanais e acompanhamento de relatos de 
futebol dos clubes do distrito (APR, 2003: 16). Tambem o futebol constituiu 
um eixo central na programac;iio da Radio Nova Antena (Odivelas): come
c;ou por transmitir as deslocac;oes do Benfica, Sporting e selecc;iio nacional, 
mas passou a fazer apenas as de dois clubes locais, por quest6es econ6micas 
(Didrio de Noticias, 20 de Dezembro de 2004). 

3. Estruturas organizativas e das radios

O estudo de Joiio Correia (2004) revela a estrutura de tres radios locais de 
Viseu, com traject6rias distintas e que ilustram o que se passou no pals. Durante 
a decada de 1990, a gerac;iio dos pioneiros cedeu lugar a equipas e empresas que 
introduziram estruturas e objectivos econ6micos. A Radio Clube do Interior 
(RCI) foi comprada, em 1996, por Anacleto Raimundo e desdobrada em duas 
empresas: RC! - Raimundo Comunicac;iio Independente, gerindo a estac;iio, e 
Emissora Regional de Viseu RC!, com responsabilidades comerciais. A NOAR, 
tambem objecto de trespasse, pertenceria a uma entidade detentora de outras 
duas radios locais: Radio F e Radio Satiio (Correia, 2004: 80). Embora com 
programac;ao pr6pria, as tres estar;6es tfm um hor.irio com1:1m, rede que se 
estende a outra emissora, a Radio Fronteira (Vilar Formoso), com a TSF a asse
gurar os notici.irios nacionais. Finalmente, a Radio Viriato pertence ao pro
prietario dos jornais Noticias de Viseu e Didrio de Viseu (grupo Nodigrafica), 
funcionando os diversos meios num mesmo ediffcio. 
A ligac;iio das radios locais a grupos empresariais esta presente na Radio 
Ocidente, de Sintra, que pertence ao grupo editorial do semanario regional 
A Pena, partilhando a mesma redacc;ao (Publico, 26 de Agosto de 2002). 
Acontece o mesmo a Radio Altitude, da Guarda, propriedade da Joalto, grupo 
de transportes rodovi::irios. 
As radios locais estiio integradas em duas associa�6es. Uma, a Associac;ao 
Portuguesa de Radiodifusiio (APR), nasceu em 1987. Na decada de 1990, a APR 
editou semanalmente um boletim informative e uma cassete de 60 minutes, desti-
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nados a uso dos s6cios, assim como formai;ao. Para alfm da organizai;ao de nove 
congressos nacionais, a APR encontra-se envolvida no projecto ROLi - Radio 
On-Line. A outra associa�ao e a ARIC, de tendencia crista, criada em Maio de 
1991 por 29 radios. No presente, 70 emissoras pertencem it associa�ao. 

4. Audiencias

No come�o de 2003, a Marktest procedeu a um aumento da amostra da 
Bareme-Radio, passando para 6006 entrevistas por vaga (858 em cada dia da 
semana). No Quadro 2, juntamos o share de audiencia num conjunto de radios 
locais por seis regi6es (nao incluimos a regiao Sul no Quadro). 

Quadro 2 

Regiao Share 2003 Share2004 Lider na reglao 

Grande Lisboa Renascen9a (17,7%) 

Orbital 2,3 3,0 

Capital 1,6 1,6 

Oxigenio 0,7 0,8 

Radar 0,7 

Mix 0,8 0,6 

Grande Porto RFM (22,5%) 

Festival 6,0 8,6 

Nova Era 7,2 7,9 

Clube de Matosinhos 3,5 2,5 

Lltoral Norte RFM (24,0%) 

Santiago (Guimaraes) 2,9 3,3 

Voz de Santo Tirso 2,0 2,2 

Nova Era 1,9 1,7 

Litoral Centro RFM (23,1%) 

Orbital 1,7 1,6 

94FM 1,8 1,4 

Interior Norte RFM (26,1%) 

Marcoense FM 2,3 2,5 

Nova Era 1,5 1,7 

Emissora das Beiras 0,9 

Fonte: Bareme-Rfldio da Marktest. 0 processo de recolha de dados da Marktest efeito atraves de entrevistas tele

f6nicas: Grande Lisboa (1573), Grande Porto (939), Litoral Norte (975), Litoral Centro (820), ln1erior Norte (1120) e 

Sul (579), totalizando 6006 (agrade90 a Marktest a genlileza no fornecimento desta informa980). Define-se share 

de audiBncia pela percentagem de tempo despendido, por um conjunto de indiv iduos, na escuta de uma esla980, 

relativamente ao tempo total de audi9ao de rfldio, num dado periodo. 

88 



Interpretando o Quadro, conclui-se haver valores elevados em radios locais do 
Grande Porto (Festival, Nova Era), relativamente elevados no Litoral Norte e 
Interior Norte e dispersiio de audiencias na Grande Lisboa (Oxigenio, Radar e 
Mix com valores muito pr6ximos). Claro que altas audiencias despertam mais 
interesses publicitarios, caso da Festival (Porto). 
Ainda em 2003, seria aprovado pelo Parlamento a introdu,iio de quotas mini
mas de difusiio de musica portuguesa na radio (Publico, 26 de Setembro de 
2003), de modo a satisfazer a procura das audiencias. 

5. Conclusoes

Financeiramente escasso, o mercado publicit.irio nacional e incapaz de via
bilizar todos os 354 projectos de radio, evidenciado em concelhos de baixa 
densidade populacional. Poucas radios formam associa,6es e tentam fundir 
projectos, preferindo politicas de rivalidades locais. As unicas cadeias de radio 
sobrepuseram o piano geografico e o piano econ6mico, retirando a caracte
ristica de proximidade das radios atraves de liga,6es nacionais (noticiarios da 
TSF, programa,iio da Capital). Isto significa uma primeira conclusiio, falta de 
economia de escala nas radios locais, identificavel nas queixas das radios, que 
vivem na dependencia do Estado (subsidios, publicidade institucional). 
A fraca estrutura,iio organizacional nota-se na factura,iio (algumas radios 
atingem €10 mil por ano, o que da uma media mensal de pouco mais de €800, 
insuficiente para pagar um colaborador a tempo inteiro, sem contar com ins
tala,6es, electricidade e discos) e no numero medio de colaboradores (cinco 
por estai;ao, equivalente a um minima de trfs a quatro animadores para todo 

o dia de emissiio e fim-de-semana, para alem de um tecnico ou jornalista). A
falta de quadros (programadores, jornalistas) traduz-se em programa,iio facil
e indiferenciada. H.i mesmo mimetismo na programai;ao entre r.idios nacio
nais, coma a Radio Comercial, e radios locais, caso das playlists.
Ha um claro desequilibrio nas radios locais, em especial quando se analisam
em termos de regiiio. No estudo de audiencias da Marktest (Quadro 2), niio
ha qualquer radio local do Sul capaz de nele constar. 0 que se repercute em
poucos investimentos publicit.irios nessas regi6es. Por exemplo, durante muito
tempo, houve frequencias em Portalegre disponiveis sem qualquer entidade a
candidatar-se a elas.
Outra conclusiio e a niio passagem regular de musica portuguesa, nomea
damente discos e estfticas recentes, o que inibe o crescimento da indllstria
fonografica. A discussiio publica e a legisla,iio siio insuficientes, pois o enten
dimento das quotas de musica nacional pode levar uma radio a passar discos
portugueses em horarios de fraca audiencia, apenas para cumprir a imposi<;ao
legal.
Quanta ao !ado politico, no final dos anos de 1990, o Governo decidiu para
metros como o funcionamento das radios durante as 24 horas por dia e obri-
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gatoriedade de um mfnimo de noticiirios, mas as propostas governamentais 
nos ultimos tres anos apontariam para a sua liberaliza,ao (embora nao execu
tadas). 0 equilibrio das radios passa pela resolu,ao de fragilidades estruturais, 
com pianos de viabilidade econ6mica como a dura,ao do periodo de emissao e 
a admissao de jornalistas. Outra questao e a legisla,ao sobre a concentra<;:iio, 
em que ha necessidade de controlar o maximo de frequencias detidas por um 
s6 proprietario. 
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A televisiio regional e local na periferia das politicas de comunica�iio 

Dora Mota 

1. lntrodu�iio
No periodo de cinco anos que analisamos neste trabalho, dois canais de voca,iio
regional surgiram em Portugal, direccionados para as maiores areas metropoli
tanas do pafs. Todavia, ta! nao traduziu um avan,o real das politicas de comu
nica,ao para um sector que sempre foi ultraperiferico no rol de prioridades dos
Governos dos Ultimas vinte anos. Os canais em questio - o CNL, em Lisboa,
e a NTV, no Porto - foram mais apostas comerciais (ambas falhadas) do prin
cipal operador de telecomunica,oes portugues, fortemente condicionado pelo
Estado, do que expressiio de uma filosolia de comunica,;ao de proximidade.
A revisao da Lei da Televisiio, em 2003, nao foi pretexto para uma regulamen
ta,ao efectiva da televisao regional e local, mantendo-se a restri,ao pratica do
seu exercicio. Sendo esta uma questao ainda por resolver, analisaremos, sempre
que necessirio, os principais momentos do quinquenio a luz de acontecimentos
de anos anteriores. Nao tendo havido uma estrategia politica consistence para
os canais regionais e locais entre 2000 e 2004, houve, todavia, um longo debate
sabre a descentraliza,;ao das emiss6es nacionais, suspensas pela esta,;ao con
cessionaria do servi,o publico como forma de reduzir o delice or,amental.
Sendo uma nao decisao tambem uma forma de decidir, come,aremos por ana
lisar o periodo it luz da sua heran,a, em termos de politicas para a televisiio
regional e local. Em seguida, faremos um resumo da hist6ria da cria,ao e
extin,ao dos canais regionais de Lisboa e do Porto e dos factos mais relevances
do processo de desinvestimento pllblico nas emiss6es regionais. Por fim, vere
mos em que condi,oes a televisiio regional e local enfrenta o futuro, num con
texto de igual desinteresse politico, mas de condi,oes tecnol6gicas ampliadas.

2. A televisiio adiada
O enquadramento legal dos canais regionais e locais niio tern sido, nos ulti
mas vinte anos, uma prioridade em termos de politicas da comunicai;ao em
Portugal, cuja tendencia foi a de resolver atrasos estruturais do sector. A aber
tura do mercado aos operadores privados, a introdu,iio do cabo e dos canais
tematicos foi materia suliciente para alhear os legisladores da pressiio dos
canais-pirata e dos seus defensores24

• Canais regionais e locais-pirata emer-

24 Ver Mesquita, M. (1994) 'Os Meios de Comunica<;iio Social' in Reis, A. {coord) (1994) Portugal, 20 Anos 
de Democracia, Circulo de Leitores, pp. 360-396; Comissao de Reflexao sobre o Futuro da Televisao (1996), 
Relat6rio Final, Lisboa: PresidCncia do Conselho de Ministros; Sousa, H. (2000) 'Polfticas da comunica(j'.3.o: 
reformas e continuidades' in Pinto, M. et al. (2000) A Comunicafao e os Media em Portugal (1995-1999). 
Cronologia e /eitura de te11d€11cias, Braga: Departamento de Cifncias da Comunica<;iio, Instituto de CiCncias 
Sociais da Universidade do Minho, pp. 31-51. 
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giram em varias localidades a partir de meados dos anos oitenta, seguindo 
o exemplo de paises coma Espanha, mas o fenomeno niio foi suficiente para
inspirar polfticas consistentes25

• 

Foi em 1990, durante o segundo Governo de Cavaco Silva (1987-1991), que a
lei reconheceu pela primeira vez a possibilidade abstracta da cria,iio de canais
regionais, deixando claro que as licen1ras para canais de ambito nacional eram
prioritarias. Nos quatro periodos legislativos seguintes, a Lei da Televisiio
foi alvo de duas revis6es - uma durante o exercicio do Governo de Antonio
Guterres (1995-1999), em 1998, e outra durante o segundo mandato de Duriio
Barroso (2002-2004), no ano de 2003. Em todos esses momentos, a regula
menta<;iio especifica dos canais de televisiio regionais e locais foi remetida para
diplomas ulteriores que nunca chegaram a ser criados (so em 2007 o Governo
socialista fara uma declara,ao de inten,6es nesse sentido26). 

Nos meses anteriores ao referenda sabre a regionalizai;iio administrativa, em
1998, as expectativas eram enormes - em grande parte, alimentadas pelo
Governo socialista de Antonio Guterres, que proclamara a descentraliza,;iio
politica como unica base possivel para o enquadramento da televisiio regio
nal e local. Autarcas, empresarios do sector do cabo, proprietarios de radios
locais e universidades anunciaram canais, mas o "chumbo" do referenda em
Novembro de 1998 praticamente arquivou as esperan,as. No quinquenio em
analise, o Governo de coliga,iio PSD/CDS-PP esfor,ou-se par resolver a aguda
crise financeira da RTP, que se traduziu, entre outras medidas, no desinvesti
mento nas emiss5es descentralizadas.
Por outro lado, niio criou quaisquer condi,6es politicas para reflectir nos
canais regionais e locais, para mais estando-lhes associada uma argumenta,r;iio
poucas vezes contrariada: a exiguidade do mercado publicitario regional (tese
refor,ada pelos problemas gerados pela liberaliza,iio do sector radiofonico) e
o falhan,o da regionaliza,iio administrativa27

• Outras perspectivas, como a do
investigador Rui Cadima - que chamou a aten,iio para o facto de este niio ser
"um problema de centralismo geogr.ifico, mas de centralismo geopolftico" -,
niio tiveram grande impacto28

• 

25 0 Movimento para a Legaliza\iio <las Televis6es Locais promoveu debates sabre o assunto entre 1995 e 
1997, realizando are uma emissiio-pirata provocat6ria em 24 de Abril de 1995. Todavia, na discussiio que 
estimulam, predominaram as posi\Oes de cautela e o movimento niio teve a mesma influencia polftica que o 
"lobby" das radios livres (P1iblico, 22/04/95, 28/10/95, 19/01/96, 14/02/97, 29/09/97 e 6/12/97). 
26 Aquando da aprova\iio da versiio final da proposta de lei da Televisiio, em Fevereiro de 2007, o ministro dos 
Assuntos Parlamentares, com a tutela da Comunica\iio Social, Augusto Santos Silva, garante que as televis6es 
regionais e locais on-line seriio reguladas pelo novo diploma. lmpossibilitados de transmitir por outros meios, 
os canais regionais e locais surgiram na Internet e, a data, ha mais de vinte projectos em todo opals (jornal 

de Noticias, 23/01/1997). 
27 "Quando se licenciarem novas canais regionais e locais, e verdadeiramente isso que se pretende, ou, como 
se tern permitido em rela\iio as radios, valera tudo, in clusive a cria\ii.o •a italiana' de novos canais nacionais?", 
disse o secretario de Estado da Comunica\iio do Governo de Ant6nio Guterres, Arons de Carvalho, num 
artigo de opiniiio no Ptlblico (10/05/1995), referindo-se a anarquia que os canais regionais e locais geraram 
em Italia. 
28 P1iblico, 6112!1997. 
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3. Os canais de Lisboa e do Porto

Depois do referendo, a televisiio regional e local regressou a cena dos media 
no quarto trimestre de 1999, desta vez como aposta do maior operador de 
cabo do pais - a TV Caho - propriedade da entiio novissima PT Multimedia, 
uma holding na qua! o Estado tern posic;iio privilegiada29

• No seio da PT 
Multimedia, duas empresas foram constituidas - primeiro a Lisboa TV e 
depois a Porto TV - com a missiio de criar canais para as regiiies da Grande 
Lisboa e do Grande Porto, incluidos no pacote basico da TV Cabo30

• 0 Canal 
de Noticias de Lisboa (CNL) arrancou primeiro, em Setembro de 1999, e foi 
segundo canal tematico portugues a surgir, de pois da Sport TV31

• Em Outubro 
de 1999, a PT Multimedia dava conta da intenc;iio de replicar a formula para 
o Grande Porto, no terceiro trimestre de 200132

• Todavia, no final de 2000, a
holding revela que a sua estrategia passa, efectivamente, par criar conteudos
tematicos em portugues para o pacote basico da TV Caho e niio propriamente
por apoiar a causa da televisiio regionaP3

• 

O CNL foi, entiio, diluido, par via de uma parceria estrategica com o grupo
Impresa (dona da estac;iio de televisiio SIC) que envolveu a alienac;iio de 60 par
cento do capital da Lisboa TV a SIC34

• Em seu lugar, surgiu a SIC Noticias,
uma especie de "CNN portuguesa" que se revelou uma boa aposta35

• A expe
riencia falhada do CNL niio fez a PT Multimedia alterar os pianos para a
Porto TV, empresa participada pela RTP em 25 par cento. 0 canal NTV (com
·estudios no Centro de Produc;iio do Porto da RTP, no Monte da Virgem, em
Vila Nova de Gaia) arrancou em 15 de Outubro de 2001. As emissiies regula
res (seis horas diarias, a partir das 19h00) iniciaram-se no mes seguinte e, em
Fevereiro de 2002, o canal pi\s no ar 24 horas de programac;iio.
A NTV caracterizava-se par ter uma equipa muito jovem e pela forte aposta
na formai;ao multimedia dos seus jornalistas. Mas o canal teve uma existencia

marcada pela instabilidade, cujo primeiro sintoma brotou apenas uma semana
depois do inicio das emissiies regulares, com o afastamento de Carlos Magno

29 A holding PT Multimedia foi criada emJulho de 1999, pela PT, tornando-se em pouco tempo um gigante na 
area dos media. Detinha a totalidade do capital da TV Cabo Portugal (quecontrolava, no perfodo em an3.lise, 
cerca de 80 por cento da quota de mercado do cabo), da PT Contelldos e do grupo Lusomundo. A privatiza· 
i;ii.o da PT terminou em 2000, mas o Estado reservou para si uma "golden share" de 500 ac�Oes, justificada 
pela necessidade de acautelar ac�Oes hostis e que !he concede direitos privilegiados na gestiio da empresa. 
{Obercom, 2003; Sousa, 2000; Silva, 2004; Prlblico, 808/10/2004; Visiio, 14/10/2004). 
30 O CNL e a  NTV eram difundidos a nfvel nacional porque, nos termos da lei, nllo ha via outra possibilidade 
de emissiio. Podemos chamll-los regionais pela sua vocai;iio, o que, em termos de cabo, os coloca na mesma 
situai;iio de outros canais temllticos. 
31 A Sport TV foi para o ar em Setembro de 1998, como canal codificado da oferta da TV Caho. 
32 Comunicado de imprensa da PT Multimedia de 25 de Outubro de 1999. 
33 Ver "Relat6rio e Contas" da PT Multimedia de 2000. 
34 A SIC criou ainda dois canais - SIC Gold e SIC Radical- para o pacote bllsico da TV Caba. 
35 0 novo canal, dirigido por Nuno Santos, estreou-se a 8 de Janeiro de 2001, manteve ao seu servii;o os 22 
jornalistas mais promissores do CNL e imp6s-se como uma "CNN portuguesa". Teve a primeira prova de 
fogo na cobertura da queda da ponte de Entre-os-Rios, em Mari;o do mesmo ano (PUblica, 7/01/2001). 
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da direcc;ao. A NTV popularizou-se no Grande Porto, grac;as a filosofia de 
proximidade de alguns programas, mas o accionista maiorit.irio desinteres
sou-se do produto e cedo admitiu o encerramento. 
O impasse foi ultrapassado pelo accionista minoritario, a RTP, que adquiriu 
o restante capital (75 por cento) e o passivo da NTV a PT Multimedia por um
euro, em Agosto de 2002. Em Outubro de 2002, um ano depois da estreia
do canal, o presidente do Conselho de Administrac;ao da RTP, Almerindo
Marques, anunciou os planos da nova gestao: criac;ao de sinergias a todos os
nfveis com a RTP (incluindo fusao das redacc;6es do Monte da Virgem) e reo
rientac;ao de contetidos como forma de inverter a situac;ao de falencia36• Mais,
afirma ser intenc;ao da RTP criar "um projecto do Norte, com visao regional,
mas com contelldo nacional".
O ministro com a pasta da Comunicac;ao Social, Nuno Morais Sarmento,
levantou o veu desta filosofia abstracta ao revelar que a RTP pretendia usar
o canal "para aproveitar as potencialidades dos centros de emiss.io regionais
da RTP espalhados pelo territ6rio", numa altura em que a estac;ao de servic;o
ptiblico se encontrava prestes a interromper os desdobramentos de informa
c;ao regional. "Uma TV para a regiao do Porto e um modelo esgotado, mas
h.i espac;o, no cabo e no mercado, para ter um canal para as regi5es,,, diz o
governante37• Este designio, assim coma a pr6pria transacc;ao comercial, foi
rastilho de uma longa discussao com a Alta Autoridade para a Comunicac;ao
Social (AACS)38• 

Enquanto isso, o canal atravessava uma fase de enorme angllstia interna face
ao futuro incerto dos trabalhadores, que inspirou alguns promotores a fazer a
RTP propostas de aquisic;ao, sempre recusadas39• Em Abril de 2004, a Lisboa
TV (sociedade proprietaria do canal por cabo SIC Notfcias) acusa a RTP de
promover concorrfncia desleal ao explorar um canal comercial na sua quali
dade de concessionario do servic;o ptiblico. A AACS - que nao aliviara as suas
reservas - delibera que a esta,;ao tern direito, enquanto sociedade privada,
embora de capitais pllblicos, de "adquirir e explorar canais comerciais, desde

J6 Em Agosto e Setembro de 2002, as dificuldades financeiras levam a redw;iio da programa\iio comprada 
a produtoras externas quase a zero. 0 seu espar;o passa a ser ocupado com repetir;Oes, causando mossa nas 
audiencias (P,ibfico, 15/11/2002). 
i7 P,iblico, 071111 2002. 
i8 A AACS, que soube da inten\iio de compra pelos media, entende estar em falta um pedido de parecer previo 
vinculativo, uma vez que o 6rgiio regulador tern direito de pronl.lncia sabre opera\Oes de aquisi\iio que pre
figurem concentra\iio horizontal de operadores televisivos, nos termos da Leida Televisiio (Lei 31-A/98). A 
RTP responde niio se tratar de aquisi\iio horizontal e o caso foi remetido para o Conselho da Concorrfncia. 
Em virtude da extin\iio deste 6rgiio, a decisiio demorou quase um ano. Finalmente, em Julho de 2003, a 
Autoridade da Concorrfncia declara que a aquisi\iio da NTV niio infringe as normas do Estado (0 Comircio 

do Porto, 13/02/2003; AACS, Parecer de 09/07/2003). 
H Entre Novembro de 2002 e Fevereiro de 2003, foram anunciadas duas propostas de compra da NTV, uma 
por parte das produtoras do Porto que faziam contetidos para o canal e outra de um grupo de empresll.rios do 
Norte, apoiado pelo presidente da Camara de Gaia, Luis Filipe Menezes. As duas propostas acabaram por se 
fundir, mas a RTP considerou todas as ofertas niio crediveis (PUblico, 15/11/2002, 31/01/2003, 04/02/2003, 
08/02/2003; 0 I11depe11de11te, 28/02/2003). 
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que nao os financie com as verbas do financiamento decorrentes do contrato 
de servii;o publico, podendo nomeadamente a RTP utilizar as verbas corres
pondences it publicidade"40• 

A RTP niio sossegou a entidade reguladora, antes a conduziu it indignai;iio mais 
acesa desde o inicio do processo. Em Maio de 2004, a administrai;iio da esta
c;ao esclarece nao ter solicitado autorizac;ao ou licenciamento para explorar a 
NTV por ta! procedimento niio ser obrigat6rio para os servii;os de programas 
que integrem o servii;o publico. Assumindo que o novo canal tera "uma forte 
componente de informac;ao e produc;ao regionais", com varios blocos informa
tivos e de debate, inspira a AACS a criticar o facto de a RTP utilizar a NTV 
como "barriga de aluguer" da cobertura regional - servic;o que, constando da 
missiio de servii;o publico, niio poderia, como ta!, ser confinado a um canal de 
acesso fechado41

• Finalmente, em 31 de Maio de 2004, o canal RTPN inicia 
emiss6es regulares, no lugar da extinta NTV, em sinergia com os canais aber
tos da RTP, ta! como a administrai;iio de Almerindo Marques designara.

4. 0 desinvestimento do servi�o publico nas regiiies

A descentralizai;iio da televisiio em Portugal seguiu a mesma tendencia de
quase todos os paises europeus, surgindo por iniciativa das estac;Oes concessio
narias do servic;o pllblico, que criaram "janelas" regionais na programac;ao ou
canais satelite. Para muitos paises, esta descentralizac;ao das emiss6es do ser
vii;o publico constituiu apenas a primeira lase do fen6meno. Nos anos oitenta,
outros modelos de televisiio regional e local surgiram - primeiro, pela criai;iio
de canais em regioes com uma forte identidade linguistica, cultural e/ou poli
tica; depois, por iniciativa dos operadores privados que viram oportunidades
comerciais no sector42 • 

Em Portugal, ate ao final dos anos noventa, a base da televisiio regional foi a
insularidade. A estrutura da RTP, criada em 1958, num contexto politico de
ditadura, foi acrescida de um segundo canal - a RTP 2, em 1969 - e de dois
centros de produi;iio nas Regioes Aut6nomas dos arquipelagos da Madeira e
dos Ac;ores. Estes centres tern autonomia organizativa, financeira e de progra
mai;iio e estatuto legal desde 1986. 0 centro de produi;iio do Porto foi criado
em 198943

• Os centros de emissiio regionais, delegai;oes da RTP em cidades
do interior do pais, surgiram a partir de 1996 em Bragani;a, Castelo Branco,
Coimbra, Evora e Faro. Em 1999, o Governo considera estar montada a estru-

40 AACS, Deliberai;iio sabre queixa apresentada pela Lisboa TV sabre aquisii;iio da RTP, 21/05/2004. 
41 AACS, Deliberai;iio sabre a informa�iio regional do grupo RTP e o estatuto da NTV, 26/05/2004. 
42 Moragas Spa & Garitaonandia, C. (eds.) (1995) Decentralization in the Global Era. Television in the
Regions, Nacionalities and Small Co1111tries of the European Union, Landres: John Libbey & Company; 
Bustamante, E. A Economia da Tefevisiio. As estratBgias de gestiio de um media, Porto: Campo das Letras; 
Coelho, P. (2005) A TV de proximidade e os novas desa-fios do espa,;o p1iblico, Lisboa: Livros Horizonte. 
43 cadima, R. (1995) 'Portugal: Insularity, the basis of regional television' in Moragas Spa & Garitaonandia, 
op. cit. 
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tura tecnica para a descentraliza\'.ao das emiss5es e autoriza desdobramentos 
regionais ate 60 minutos por dia44

• Na pratica, porem, os desdobramentos 
limitavam-se a espa�os noticiosos de dez a vinte minutos de dura\iio, inseridos
no espa\o "RTP Regi6es", transmitido fora do hor.irio nobre. 
Os desdobramentos foram suspensos em Dezembro de 2002 (na mesma altura 
em que a RTP desembarcava na NTV), atingidos pela restrutura,ao que a 
administra,ao de Almerindo Marques, um gestor nomeado pelo Governo PSD/ 
CSD-PP, aplicou a esta,ao. A crise financeira da RTP agudizava-se desde 1993, 
incapaz de responder a concorrfncia dos dais canais privados entretanto criados. 
Em 1994, a empresa entrou em falencia tecnica e, em 2002, o passivo acumu
lado da RTP ultrapassava os cem milhiies de euros45 • A polftica de emagreci
mento de quadros, atraves de rescis6es amig.iveis e nao renova\iio de contrato, 
praticamente arrasou os quadros de pessoal dos centros de emissao regional 
onde quase todos os jornalistas e tecnicos eram contratados a termo certo46 • 

Questionada pela AACS, em Janeiro de 2003, sabre os pianos para a cober
tura regional, a RTP explica que os desdobramentos foram temporariamente 
suspensos "par haver necessidade de repensar aquele servi,o, a luz da melho
ria de qualidade que lhe podia ser introduzida" com o objectivo de "melho
rar a componente regional das emiss6es, associada a racionalidade de gestao 
tecnol6gica e financeira". A informa,ao regional regressou de facto a antena 
da esta,iio publica, no infcio de Maio de 2003, mas com uma cobertura igual 
para todo o pais, concentrada no espa\'.O "RTP Regi5es", magazine inforrna
tivo com a dura,iio de uma hara diaria, modelo em vigor ate a transferencia 
da programa,iio de caracter regional para o canal par cabo RTPN (que iniciou 
emissiies em 31 de Maio de 2004)47• 

Em Junho de 2003, a AACS entende que a RTP niio esta a cumprir a obriga
,ao de descentralizar as suas emissiies nacionais atraves dos desdobramentos 
constantes da Lei da Televisiio, nos termos do contrato de concessao do ser
vi,o publico de televisao e do pr6prio estatuto editorial da RTP, onde esta 
se proclama "a tinica esta\ao televisiva portuguesa a investir num desdobra
mento de emissao que permite a apresenta,iio de programas diarios de infor
ma,iio regional". A entidade reguladora afirma que a cobertura regional e nm 

"nervo matricial" do servi\'.O ptiblico e que "um servi\o generalista de televi
sao fortemente centralizado, capitalocfntrico ou litoralocfntrico, seria tudo 

44 Despacho n,0159/99 dos secretllrios de Estado da Habitai;:iio e Comunicai;:Oes e da Comunicai;:iio Social,
publicado em Di8rio da Repllblica, 2." Serie, n.0 52, em 3 de Mari;:o de 1999. 
45 Coelho, P. {2005), op. cit. 

46 Pilblico, 30/10/2002. 
47 Em Outubro de 2005, comei,:ou a ser emitido na RTPl o "Portugal em directo", um magazine dillrio de 
50 minutos de informai,:iio regional, apresentado por Dina Aguiar. Na altura, o director de Informai;:iio da 
RTP, Lufs Marinho, disse que o informativo seria "um espai;o privilegiado para divulgar iniciativas que niio 
chegam ao notici8r io principal", entendendo n.iio se justificar um desdobramento das missOes regionais num 
pafs tii.o pequeno: "Deve haver uma maior preocupai;ii.o em unir do que em dividir". (jornal de Noticias, 
12/10/2005) 
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menos ptiblico". Juntamente com a advertencia, a AACS sugere que se inicie 
uma reflexiio sobre formulas de atacar o problema da regionalidade, nomea
damente atraves uma disciplina contratual de obriga<;ao de cobertura regional 
no contra to seguinte de servi<;o ptiblico48

• 

5. Conclusiio

O perfodo em an::ilise caracterizou-se por um desinvestimento na informa
<;iio regional, pelo desinteresse em experiencias de televisiio de proximidade 
e pela manuten<;iio da restri<;iio legal aos canais regionais e locais. Em todos 
os casos, o Estado participou nas decis5es, como legislador, contraente do 
servi<;o ptiblico de televisiio ou accionista privilegiado do grupo PT. Questoes 
financeiras, como o defice da RTP e o fracasso comercial dos canais por cabo 
de Lisboa e do Porto, foram as razoes para reduzir o investimento na descen
tralizac;8o das emiss6es nacionais e nas experi€ncias televisivas dedicados a 
ptiblicos localizados - ptiblicos esses, alias, que ja beneficiavam da centrali
dade informativa das duas maiores cidades portuguesas49

• 

· Por via da manuten<;iio da restri<;iio legal e do niio agendamento politico da
matfria, parece evidente o distanciamento do Estado. "A forma como tern
sido gerida a RTP, a indefini<;iio do conceito de servi<;o ptiblico e da sua apli
cac;ao pr::itica, e o peso dos sens diferentes canais no orc;amento nacional tfm
levantado reservas aos diversos executives sabre os investimentos estatais no
sector, tendo sido sistematicamente afastada a possibilidade de ser o Estado
a lanc;ar-se na aventura da televis8o regional", resumiu, a este respeito, Pedro
Coelho50

• E o paradoxo esta no facto de, ao assumir-se incapaz de investir na
regionaliza<;iio da televisao, o Estado nao querer dar ao sector privado a opor
tunidade de o tentar. Sera que, como avan<;a aquele investigador, "Portugal
tern encarado o investimento na televis8o de proximidade como um luxo a que
o pals nao pode ceder"?
A mensagem da sociedade civil as inquieta<;oes do Estado tern sido, nos dois
Ultimas anos, a seguinte: num mundo onde ver televisao ja nao e s6 sin6nimo
de estar em frente a um televisor, os canais regionais e locais parecem ter
encontrado um caminho. Em Fevereiro de 2007, o Jornal de Noticias estimava

48 AACS, Delibera'riio sabre altera'riio do modelo da cobertura regional proporcionada pela RTP, objecto de 
queixas por parte de respons3.veis aut3.rquicos, 17/06/2003. 
49 Em 2006, surgem no cabo dais canais para o Porto. Em Abril, a Invicta TV chegou aos clientes da TVTel 
depois de meses a espera de licenciamento por ter capital norte-americano. Refem de v3.rios problemas, o
canal acabou por se extinguir. Foi anunciado um projecto para a sua substitui'riio, em Setembro de 2007: 
a Regiiio Norte TV. No dia 23 de Junho de 2006, surge no pacote b3.sico da TV Caba o Porto Canal, 
destinado ;lquela Area Metropolitana e que cujo capital pertence maioritariamente a quatro produtoras da 
extinto canal. Assumidamente inspirado na antiga NTV, e um projecto de autCntica televisiio de proximi
dade, embora seja not6ria a necessidade de amadurecimento recnico. 
so Coelho, P. (2005), op. cit. 
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em mais de vinte os projectos de televisiio local na Internet, dando conta de 

um fen6meno em crescimento permanente51
• 

No iimbito da proposta da nova Lei da Televisiio, o Governo liderado pelo 
socialista Jose Socrates colocou, finalmente, a televisiio regional e local na 
agenda politica52 sem, contudo, ter feito da descentralizai;iio regional uma das 

prioridades do seu programa de Governo para o servi<;o publico de televisiio53
• 

Veremos se, no futuro, nesta bifurca�ao se encontra a chave para a liberaliza
<;iio do sector. 

51 jornal de Not{cias, 23/07/2007. 
52 "Com a ampliai;iio do espai;o de liberdade no acesso a actividade de televisiio, siio finalmente regulados os 
servii;os de programas televisivos de expressiio regional e local, atravfs da previsiio das respectivas condii;Oes, 
fins e obrigar;Oes", Je-se no comunicado do Conselho de Ministros de 22/02/2007, relativo a proposta de Lei 
da Televisiio. Em coment3.rio a proposta de Lei, o ministro com a pasta da Comunicai;iio Social, Santos Silva, 
afirma que a regulamentai;iio se estendera aos media on-line. 
53 Ver Programa do XVII Governo Constitucional. 
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