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Durante a Revolm;ao Portuguesa de 1974-1975, colocou"'.'se uma hip6rese para o meio 
televisivo: e se uma programa<;5.o televisiva for revolucioruiria? 

Atraves da arnllise da programas;ao que surge ap6s Abril de 197 4, precendemos compre
ender que espas:o e que func;io e que ocupa wna televisao num pmcesso revolucionario e 
em que termos e que se testa a hip6tese de uma programa<;5.o, tambem ela, revolucionaria. 
0 prop6sito deste artigo e analisar de que forma a RTP dett a ver a Revolm;:io Portuguesa 
e perceber como pode um.a celevisao ser revolucionaria1

• 

A televisao transmite, atraves do mesmo dispositivo, dis~rsos comunicativos diversos, 
articulando varios generos atraves da sua grelha de programas. Nessa articulm;ao, que tern 
em conta varios factores, ha sempre uma intern;ao que faz da prngrama<;5.o uma narra
tiva televisiva continua. Entendemos entao que a programa~o nao e um catalogo, que 
apresenta um.a justaposi<;5.o de programas, mas antes um flux(} c(}nt/mto de televisiio2

.- 0 
presente televisivo faz depender o visfvel (imagens e sons que sao disponibilizados) de um 
determinado horario (representado na figura do map.a tipo), construindo-se assim um 
tempo e um quotidiano televisivo. A programac;io e o discurso televisivo. 

Em Portugal, em meados da decada de 70, uma unica televisao, com apenas dois 
canais (sendo que a programas;ao exclusiva do 2.0 Programa nao era relevance) detinha 
o monop6lio do servis;o de radiotelevisao, e havia apenas um Unico d.iscurso televisivo 
disponivel. 

As alteras;oes na RTP provocadas pelo 25 de Abril de 1974 tornaram urgente um 

novo mapa tipo que satisfizesse as exigencias de uma nova televisao que tinha surgido 
com o golpe militar. Posteriormente, durante o perfodo revolucionario, as altera<;oes na 
grelha de programas sao tambem resultantes das tensoes politico-sociais as quais a RTP era 
permeav~ e nas quais estava envolvida. 0 25 de Abril proporcionou, nao so com o fim da 
censura, como tambem atraves da nova concepc;io do que devia ser a televisao, um novo 
quotidiano televisivo. 

Mas para emender a ruptura que o 25 de Abril signllicou na RTP, terem.os que ter uma 
nos;ao do que era a TV antes de 197 4. 

A televisao em Portugal no inicio da decada de 70 

0 processo de desenvolvimento da radiotelevisao em Portugal e condicionado pelo ele
vado peso do governo, que se sente desde a sua constituic;ao, o que faz com -que a RTP se 
apresente, desde o seu nascimento, como estando ao servi~o do poder. Esta subservienda 
governamental tern tambem consequencias na program~o emitida. 

Marcelo Caetano foi o grande impulsionador do meio televisivo em Portugal e, quando 
chegou ao governo em 1968, reconhecendo a importancia da tel visao como·seccor chave 
. do aparelho de propaganda do regime, nomeia um homem da sua con.fian~, Ramiro Vala
dao, presidente do Conselho de Administras;ao da RTP. Em pl na primavera marcelista, 

1 Para tal, baseamo-nos na nossa disserta¢o de mesttado, A progra111ttftlo televi.siva mlolucio11dria: RTP 1974-
-1975, defendida em 2008 no Instituto de Historia Contemporanea, FCSH-UNL, cujo objecto de estudo e, 
precisamente, a programa¢o televisiva durante o periodo revolucionario, no 1.0 Program.a da RTP. De-fora da 
nossa aruilise fica a informa.¢.o televisiva ja que os Telejornais do periodo revolucion:irio, por si so, teriam.d.ireito 
a sec objecto de uma investigac;fu> minuciosa. 

2 Raymond Williams desenvolveu este conceito na obra Televisio11: tedmaklgy and m!t'tlral fomz, 2003. 
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Valadao surge para dar um nova folego a programa<fa.o televisiva, mas com prop6sitos de 
propaganda politica hem claros3• Numa conjuntura dificil, com a agudiza¢o do conflito 
em .Africa ea crescente contestas;ao interna, o controlo efectivo da televisao era essencial 
para o governo de Caetano. 

Durante o marcelismo, e em especial durante a famosa primavera da abertura, a RTP 
sofreu uma opera¢o de cosmerica, com a reestrutura¢o de alguns sectores, e tambein 
com a introdu¢o de novidades na programa¢o. Contudo, e mesmo tendo em conta a 
crias;ao de alguns novas programas, nao se pode dizer que houve uma ruptura com o que 
era a televisao no tempo de Salazar, ja que a RTP continuou a funcionar como aparelho 
de propaganda do governo. Na pratica, apesar da abertura apregoada, o campo mediatico 
televisivo continuava vedado a outras posicy6es, culturais ou politicas, que nao fossem 
concordantes com o regime. E, se por um lado, houve algum arejamento ao nivel da 
programas;ao, por outro lado, ao nivel da informa<fa.o houve um requintar da propaganda. 
Sistematizou-se uma estrategia editorialista, tentando criar, atraves dos comentadores do 
Telejornal, uma opiniao favoravel ao regime. 

Apesar de algumas novidades, a programa<fa.o da RTP, no inido da decada de 70, 
continuava cinzenta. No mapa semanal de emissao de TY, predominavam as series ame.,,. 
ricanas, comparativamente com os programas de producyao interna. Segundo um estudo 
de audiencia realizado em 19694, eram estrangeiros os programas de maior audiencia (em 
primeiro lugar estava a serie 0 Fugitivo, seguida por outra serie de grande sucesso: 0 
Santo). Variedades, series, teatro, entretenimento - dominavam OS seroes televisivos no 
inicio dos anos 70 em Portugal. 0 espas;o de propaganda privilegiado era, por isso, o 
ocupado pelos programas informarivos. 0 Telejornal estava, porem, afastado da realidade 
portuguesa e nao era, em rigor, um espas;o informativo. Ja os programas de produs;ao 
interna nao estavam no topo das preferencias dos telespectadores. 0 espartilho da censura 
e dos pr6prios limites impastos a cria<fa.o, 0 nao acompanhamento do desenvolvimento da 
sociedade portuguesa e a concorrencia de produtos melhores vindos d9 estrangeiro, faziam 
com que estes programas nao se apresentassem coma apetedveis para os telespectadores 
portugueses. E que estes espectadores pertenciam a uma sociedade com novas aspiracy6es 
e novas exigencias (temos coma prova o exito de programas inovadores e arrojados como 
o Zip Zip). 

Uma esta<fa.o de televisao que funcionava como aparelho de propaganda do governo 
e que sobrevivia sob o olhar atento dos censores na.o conseguia-responder aos requisitos 
de uma audiencia mais exigente. Salv~o-uarde-se, porem, o esforcyo de alguns intelectuais 
e outros produtores e realizadores para fazerem hons produtos relevisivos, tendo em vista 
a promocyao cultural dos telespectadores. Programas como Imngens da Poesia Eitropeia, Se 
bem me lembro, Histnria da Mit.sica, Museu Aherto, Ensaio, TV Jazz, Zip Zip, Panorama do 
Teat;ro Portugues, trouxeram para a televisao grandes nomes da cultura portuguesa. David 
Mourao Ferreira, Vitorino Nemesio, Manuel Jorge Velos, Ltils Francisco Rebelo, Jo.rge 

3 Valadao, num depoimento ao programa Retratos de uma Televisdo Ptiblica-RTP, prestado a jornalista 
Manuela Martins para a serie «Enviado Especial» (RTP-1, 6.10.1996), diz que ~do quanto foi programa¢od.e 
Televisao durante cinco ou seis anos que estive na RTP e da minha responsabilldade. Com objec;tivos politicos». 
Cit. por TEVES (2007). 

4 Estudo promovido pelo Servi~ de Estatistica da RTP e realizado pela Sociedade de Estudos e Realiza~oes 
Tecnico Econ6micas - Arquivo hist6rico da RTP. 
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Listopad e Alexandre O'Neill, entre outros, foram figuras nao alinhadas com o regime que 
marcavam a sua presens;a no quotidiano televisivo, proporcionando, de· um mo do subtil 
e atraves da divulgas;ao da arte e da cultura, alguma abertura e inovas;ao na programa<;ao. 

Mas, apesar deste esfors;o de alguns intelectuais, prent!ncio de que algo de novo estava 
ja a acontecer, a programa¢o televisiva no inicio dos anos 70 lccmc;re1[a!ltlClilte 
produzidos pela RTP) nao correspondia aos interesses de um novo publico televisivo, ma.is 
exigente quanto a qualidade dos programas e tambem quanto a verdade da informa¢o. A 
sociedade civil nao se via representada nem era objecto de programas na RTP. A imagem 
televisiva estava em descompasso em rel¥o a sociedade porruguesa. 

Marcelo Caetano e o presidente da RTP, Ramiro Valadao, tinham um projecto de 
televisao onde esta seria um importante instrumento para a propaganda do governo. Mas 
a requintada estrategia de comunicas;ao e propaganda politica do governo de Marcelo 
- tanto com as suas celebres Conversas em familia quanto com a gesrao program:itica de 
Valadao no que diz respeito ao controlo da informas:fo emitida - nao estava a surtir os 
efeitos desejados de popularizas;ao do chefe de Estado. 

No inicio dos anos 70, e segundo a informas;ao veiculada pelos Anu:irios da RTP, a 
relevisao portuguesa chegava a 90% do territorio nacional continental e tinha uma media 
de 3 milhoes de espectadores por dia (nllinero que chegava, segundo os Anu:irios, aos 6 
milhoes na transmissao de grandes acontecimentos como era o caso do Festival da Can
s;ao). A ·RTP ocupava um espas;o central no sistema de comunicas:fo social do pais mas 
nunca parecia esquecer a sua funs;ao de aparelho de propaganda por excelencia do governo. 

A liberta~o da RTP 

Encontramos na Radiotelevisao Porruguesa, nos tempos que se seguiram ao golpe 
militar do 25 de Abril, uma televisao a viver o fulgor da liberta¢o. 

No pr6prio dia 25 de Abril, ap6s ter sido ocupada5, de uma hora para a outra, assim 
que a emissao passou a ser feita de Lisboa, o discurso televisivo alterou-se por completo. 
0 primeiro Telejornal, as 18h41, apresentou-se com as caras de sempre (Fialho Gouveia 
e Fernando Balsinha) mas era ja uma nova televisao. No norici:irio seguinte, pelas 21h30, 
apareceram no pequeno ecra os mesmos locutores mas utilizando uma estrutura de 
enuncias;ao televisiva completamente diferente. Na imagem de descontracs;ao absoluta dos 
locutores, sem gravata e sem casacos, e fumando, estava ja patente um novo modo de fazer 
televisao. A realizas;ao encontrava-se tambem num outro regime televisivo, experimen
tando novos enquadramentos, atraves de pianos abertos que mostravam todo o espas;o do 
esrudio. Nos ecras da RTP, as imagens do pr6prio dia passavam sem serem editadas, sem 
qualquer tipo de montagem, como afumava Fialho Gouveia nos primeiros notici:irios livres 
da RTP. Nunca se tinha visto nada de remotamente semelhante na televisao portuguesa. 

Encontramos v:ir.ios aspectos simbolicos, na emissao do dia 25 de Abril de 1974, que 
marcam a liberras;ao da RTP de todos os constrangimentos que a prenderam. durante a 

5 A RTP era o primeiro dos 5 objectivos (na cidade de Lisboa) definidos pelo Movimento das Forc,:as Arma
das para a concretiza¢o do golpe. A ocupa¢o da RTP estava a cargo da EPAM e era considerado um objectivo 
dificil, que tinha sido recusado pelos «paras». A televisao permitiria uma difusao nacional de uma emissao sob o 
comando do MFA (REZOLA- 25 de Abril· mitos de mna p. 54). 
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ditadura. Transmitiram-se na TV sinais, mensagens claras de a ausencia de gra-: 
vata e a postura descontraida dos locutores; os pianos ahertos e a nao edi'.?o das imagens, 
por parte dos tecnicos. Tambem o discurso: Fialho Gouveia refere-se ao seu colega con10 
«o Balsinha», forma muito coloquial, que traduzia toda uma nova linguagem ~mde _as hie
rarquias e as formalidades se queriam banidas, pois eram simbolos do regime anterior. E 
as imagens sao emitidas com a_introdu~ do locutor: s.em significando.quesao 
emitidas sem censura, sem um.a edi910 que deturpe a sua rela'.rio directa com a realidade. 
Logo ao inicio da noire, as imagens desse dia eram emitidas repetidamenre, intercalados 
com noticiarios. 

Com um golpe de Estado em curso, o pai's ansiava por saber o que se . passava e, 
pela primeira vez, o que se passava com a realidade politica portuguesa era transmitido 
pela televisao. A vontade de mostrar, sem censura, o que se passava, de dar a ver atraves 
do televisor a actualidade tornou-se, desde este primeiro dia, uma obsessao do discurso 
televisivo portugues. E, apesar de ser a radio a primeira a anunciar o golpe nillitct.r, foi 
atraves da televisao que este ganhou expressao e repercussao nacional. Por:que a televisao 
deu aver, tornou visive! atraves de imagens que nao deixavam margens para duvida, o 
derrube do regime de Marcelo Caetano. 

Uma televisao dirigida por militares 

0 final do regime ditatorial significava o termo de um modo de fazer, e tambem_de 
ver, televisao. A RTP estava agora ocupada pelo Movimento das For<ras Armadas. Mas que 
relevisao se propunha agora fazer? Quais as medidas imediatas a romar par~ co.g.du:z;ir a 
Radiotelevisao Portuguesa num novo rumo? 

Primeira medida: aboli910 da censura e do exame previo, tal como indicado n,o Pro-
grama do MFA. Na Ordem de Servis:o de 26 de Abril de 1974, que «conforme 
Programa Politico da Junta de Salva¢o Nacional, recentemente publico, ~ e:x:rinto 
o Gabinete de Exame e Classi6.ca910 de Programas a partir desta data.>>6

• Ao mesmo teJllpo,_ 
impunha-se uma nova ordem, fundada e descrita no comun;icado n. 0 1 do MFA7~ tafil
bem do dia 26 de Abril, dirigido a todo o pessoal da RTP. Neste docm,nento de J:llptura 
explicitava-se que a RTP era tida «como um dos mais importantes meios postos ao servis:o 
do POVO portugues e deve-o servir com exemplar cuidado . e escrupulo, contri}:,ui~do 
para a sua livre informas::lo, recreio e progresso cultural». Todo o trabalho.televisivo deve 
ser feito em total concordancia com o programa politico da Junta de Salv:a¥ao N<.ldonal, 
nao se admitindo «que, por qualquer forma, directa ou indirect;:imenre, haja desvio~. n~ 
orienras:ao da produc;ao e das emiss6es, dos propositos enunciados» no mesmo .Prograrµ<i ... 
0 comando do MFA passaria a ser designado como Delegado ad hoc dp MFA pa,ra a 
Radiotelevisao Porruguesa. Todos os que estavam ao servi~o na televisao portuguesa fica
ram ainda a saber que esse servi~o «s6 pode ter um objectivo: . o da Junta de Sa.lva~ao 
Nacional, objectivo que sera garantido a todo 0 CUStO». 0 capitao Te6fil9 B~µto, d~legado 
do Movimento das Fors:as Armadas, termina de forma poetica este comunicado: «Os 
porrugueses reconquistaram com jubilo e dignidade a aspiras::lo maior da sua condis:ao 

6 Ordem de servi'Yo nao numerada - Arquivo Historico da RTP. 
7 Comunicado n. 0 1 do MFA -Arquivo Hist6rico da RTP. 
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humana: a liberdade. Saibamos, com apaixonado devotamento a missao de todos e de cada 
um, fazer da RTP, em cada dia, imagem brilhante e aplaudida dessa gloriosa e ad.miravel 
conquista.» 

No inicio do mes de Maio, surgem as primeiras alter~oes na estrutura da empresa 
RTP, SARL. Com a demissao do Conselho de Administracrao vigente a altura do golpe, a 
gerencia da RTP passava a estar a cargo de uma Comissao Administrativa, na depende11cia 
directa da Junta de Salva<;<io Nacional. A RTP estava agora ocupada pelos militares, com 
novas estruturas administrativas, novas che.fias nas vcirias direc<;oes e tinha um novo pro-
p6sito: ser imagem da Hberdade. . 

Encontramos nos primeiros comunicados e ordens de servis;o saidos ap6s o 25 de 
Abril, uma visao romantico - funcional da televisao. Romanrica porque· se assumia como 
possivel transformar a RTP num veiculo da liberdade recem conquistada atraves da moti
vas:ao dos seus funcioncirios e apelando ao espirito de missao. A televisao tin.ha assim uma 
funs:ao espedfica a cumprir no contexto criado pelo MFA, a qual se concretizava numa 
primeira proposta de televisao (e consequente programa~o) que tinha uma carta de prin
dpios repetidamente explicada aos seus executantes. «Liherdade de expressao», «liberdade 
de informa¢o», «promo¢o cultural», «harmonia» com o Programa do MFA, eram · os 
conceitos gerais de que se compunha o tal espfrito de missao que devia animar e orientar 
todo o trabalho de producrao televisiva. 

Comecra a ganhar consistencia a hip6tese de uma televisao que cumprisse a fum;ao 
de agente formador de uma nova sociedade democrcitica e livre. E esta hip6tese e testada 
atraves de um novo mapa tipo apresentado pela primeira Comisslio de Programas que 
surge ap6s o 25 de Abril. 

Atraves da ordem de servis:o n.0 5/74, de 2 de Maio8
, e nomeada uma comissao consti;.. 

tuida por Artur Ramos; Manuel Jorge Veloso; Alvaro Guerra e Capitao Manuel Ferreira. A 
3 de Maio, no primeiro comunicado da nova Comissao de Programas, est:abelece-se como 
missao garantir que o funcionamento deste sector da RTP respeitasse os pri.J;idpios expres
sos no Programa do MFA. Cumpria aos responsaveis da programacra.o da RTP «assegurar 
as condis;6es necesscirias para que este meio de comunica<;<io social se realizasse, integral e 
imparcialmente, em completa liberdade de expressao e informa<;<io»9• N uma entrevista a 
revista Telesemana10

, magazine dedicado a actualidade televisiva, a 10 de Maio, a prmreira 
Comissao Administrativa fala acerca do «trabalho de reestrutura.¢0 ideol6gica da RTP». 
Alvaro Guerra afirma que a Comissao de Programas haveria de «transformar.radicalmente 
0 . pr6prio espirito dos programas, criando programas formativos de caracter sindical e 
politico». A RTP assumia uma posicrao de educadora, com o prop6sito de ensinar o povo 
o Ba Ba do Estado (como, alias, adianta Artur Ramos nessa mesma entrevista).-

0 povo entra assim nos prop6sitos da programa¢o como a entidade principal para a 
qual se dirige a nova programas;ao. Como fazer uma televisao para o povo torna~se numa 
questao essencial para os programadores e produtores da televisao. -

8 Arquivo Hist6rico da RTP. 
9 Comunicado n. 0 1 (3 Maio 197 4) - Arquivo Hist6rico da RTP. 
10 In Telesemana. N.0 68 {IO Maio 1974). 
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Novos programas para uma nova televisao 

A 24 de Maio de 1974, a Comissfo de Programas apresenta o resultado da revisao do 
Mapa Tipo11, onde se implementam as novas orientac;oes. De acord.o com o prop6sito 
de fazer da televisao um instrumento de formayao e de educayao politica, a· grelha de 
programac;ao apresenta um conjunto de novos programas como 0 numdo do trabalho, 
Vttmos decidir em conjunto, A politica e de todos, EsC?c:ver e luta1: Sao estes programas que 
se constituem como a grande novidade no discurso televisivo dos meses que se seguiram 
a Abril de 197 4. 

Roque Laia, que tinha escrito o Guia das Assembleias-gerais, disserta no seu programa, 
Vttmos decidfr em conjtmto, sobre OS prindpios fundamentais que devem presidir as acti
vidades associativas, nomeadamente no que respeita as regras a cumprir em plenarios e 
assembleias-gerais. Era o exemplo acabado de um programa de pedagogia politica. 

Como a «educa¢o politica do povo» estava intima e assumidamente ligada a sua 
promoc;ao e elevac;ao cultural, muitos dos programas ditos politicos sao, simultanea
mente, programas culturais sobre a arte politicamente comprometida. Por exemplo, no 
programa de entrevistas EsC1t:Ver e lutar (rubrica de 15 minutos), dirigido por Fernando 
Assis Pacheco e Jose Carlos de Vasconcelos, compareceram homens das letras aos quais 
tinha sido vedado o campo mediatico televisivo. Escrever e lutar consistia numa conversa 
informal e descontraida entre o apresentador, o escritor Fernando Assis Pacheco e um 
convidado, que falava sobre a sua carreira e obra literaria. Outro exemplo de programa 
cultural dedicado a literatura era Com todas as lenrzs, de Eduardo Prado Coelho e Manuel 
Valente que abordava temas como a liberdade de expressao, as Edic;oes 70 ea Portugalia 
Editora ou a vida e obra de autores com Luandino Vieira. 

Com realizac;ao de um.a cooperativa de cinema12
, surge o programa Nome mttlher, com 

Antonia Sousa e Maria Antonia Palla e realizado pela Cinequipa. Os direitos· das mulheres 
eram o mote para se falar de varios temas como o div6rcio, a desigualdade no trabalho, o 
preconceito. No discurso televisivo, produzido essencialmente por homens, cabia a mulher 
um papel decorativo e OS programas que lhe eram dedicados reduziam-na a sua func;ao 
de «fada do Ian>. Assim, este programa, tentando ensinar que «O preconceito. marginaliza 
mais do que a lei»13

, apresentou-se coma o extremo oposto dos programas femininos mais 
frequentes no pequeno ecra. 

Alguns programas de produc;ao interna transitaram para a nova grelha surgida ap6s o 
25 de Abril embora os conteudos tematicos se tenham alterado, na maioria dos casos. TV 
Rural A cozinha ao alcance de todos, Domingo desportivo e outros programas dedicados ao 
desporto, entre outros, mantiveram-se no ar. Museu Aberto, que passava as 23h as sextas, 
continuou a mostrar o pais e a arte popular mais reconditos, e Se bem me lembro. (pro
grama de Vitorino Nemesio), continuou a ser emitido aos sabados pelas 19h mas alterou 
os temas abordados: liberdade de expressao, opiniao e imprensa; os ideais republicanos; a 
i.a Republica; a emancipac;fo feminina, sfo alguns exemplos. Cinema Ano I, de Alfredo 

11 Comunicado n. 0 6 (24 Maio 197 4) - Arquivo Historico da RTP. 
12 A Cinequanon, que, em co-produs;io com a RTP, realizou entte 1974 e 1975, cerca de uma centena de 

filmes para a televisao. 
13 Esta fuse era um dos slides repetidos durance os programas. 
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Tropa tinha tambem agora a liberdade para mostrar todo aquele cinema que antes nao 
podia ser divulgado. 0 mesmo se passava em relas;ao ao programa 1V Palco, de Igrejas 
Caeiro, que tinha agora a hip6tese de passar pes;as nunca antes chegadas a televisao. No 
imediato, havia a promessa de transmitir na televisao cinema e teatro ate entao censurados. 

Pretendia-se tambem que a actualidade ganhasse peso e forma - sendo que peso aqui 
significa percentagem de tempo de emissao - na programas:fro. Os magazines ligados a 
actualidade, que se mantem da grelha anterior, alteram as suas tematicas. E a informas:fro 
tambem foi reforc;ada, seguindo ordens da nova Comissao de Programas. Para -alem das 3 
edis;6es do Telejornal (13h45, 2lh, 23h30), adicionava-se um M ini-jornal as 19hl5. 

A actualidade tornou-se num valor fundamental para a organizas;ao da programa<;ao. 
As reportagens e os documentcirios multiplicavam-se e, muita-s vezes, os temas da actuali
dade eram depois discutidos em est:Udio, nas chamadas «mesas redondas». Tambem ha que 
referir a relevancia da ausculta<;ao das opini6es do cidadao comum, nas ruas, a discussao 
entre figuras de vcirias proveniencias (jornalistas, politicos, milirares) em est:Udio como 
uma das grandes altera<;6es no quotidiano dos primeiros tempos ap6s Abril. 

Mas se quisermos destacar um programa que represente o que a RTP (na pessoa dos 
homens e mulheres que faziam televisao) queria fazer e sonhava ser no processo democra
tico, teremos que referir A politica e de todos. Este programa foi responsavel por uma das 
principais novidades na program~ao televisiva ap6s Abril: a rransmissao de imagens do 
pais real. 

0 prop6sito deste programa era reflectir sobre o pais, atraves de imagens da realidade 
social e colocando o povo a fazer uso dos microfones. Tal como o titulo indica, «Apolitica 
e de todos» tinha como intencrao levar a politica a toda a genre, atraves da televisao. Mas 
como pode um programa de TV ajudar na politizacrao do povo? E que «povo» e este que 
precisa de ser politizado? 0 metodo utilizado era ir ao encontro do povo «puro», do «pais 
profundo» - sendo que a nos;ao desta profundidade estava directamente ligada a miseria 
enraizada nas comunidades visitadas pela equipa de reportagem. Era a estes locais :que 
interessava levar uma especie de «boa nova>>, no sentido revolucionario do termo: Portugal 
esta livre; nao ha que ter medo, e preciso apenas participar neste processo democratico que 
Abril encetou, e participar, nomeadamente votando, porque a politica e de todos. 

As imagens da miseria apresentadas pareciam ter como objectivo provar (para alem 
de demonstrar as consequencias do regime ditatorial) provar que a politiza<;ao esrava 
relacionada com uma melhoria das condi<;Oes de vida. As pessoas que eram retratadas nas 
reportagens apareciam como vitimas do Estado Novo que os tinha condenado a miseria e 
a apolitizacrao - e seria a politica que os iria salvar. -A mensagem parece ser esta: o principal 
maleficio que o regime deposto trouxe foi a ignorancia politica, o medo, e, no geral, a 
resigna¢o a miseria. A revolus;ao - atraves da presenc;a da televisao - nestes contextos de 
miseria, vem trazer a politica, vem trazer a ilumina¢o, vem ensinar a urilizar a muito U-til 
ferramenta da reivindicacrao. Arriscamos afumar que quase se trata mais de urna evangeli
zas;ao do povo (e aqui o povo sao sempre os pobres, as vitimas, os ainda nao iluminados, 
ainda nao conscientes de serem livres) do que se trata de dar voz a esse mesmo povo- as 
perguntas que sao feitas tern mais a finalidade de politizar 0 povo do que propriamente 
saber dos seus anseios. A «politica>> que e oferecida e ensinada e feita partindo do pressu-
posto de que se sabe 0 que e a «politica>> que 0 povo quer e predsa. 
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A politica e de todos sintetiza um projecto de televisao que se concretiza nos primeiros 
meses apos Abril de 1974, e que consiste em trazer para o pequeno ecra uma sociedade 
oculta ate enrao. Mas, nesta internfto de dar voz ao povo, encontramos tam.hem um pater
nalismo politico e intelectual que condiciona toda a produ<;ao deste tipo de programas. 

Um novo quotidiano televisivo 

Em rigor, e tendo em conta uma emissao semanal, a organiza<;ao e disposi<;ao do dia 
e dos segmentos hocirios televisivos e parecida com o inicio da decada de 70. A grande 
diferem;a verifica-se precisamente no nllm.ero de programas nacionais de actualidade e 
divulga<;ao. Observamos que tanto os program.as de produ<;ao intema tem mais tempo 
de emissao do que as series e film.es estrangeiros, como 0 tempo dedicado. a ac1tual!Kllael.e 
tambem aumentou. A televisao era um importante meio de informa¢o e ate de esdareci-
mento sobre a evolu¢o poJitica dos acontecimentos que se ao 25 de Abril. 

Contudo, e apesar do aumento percentual dos program.as prodm;ao interna e de 
acrualidade, os novos programas nao passavam no horario nobre (por exemplo, Esa-ever e 
lutar passava as 13h, as ten;as). Era no segmento temporal entre o Minijomttl das 19h15 
ate ao Telejornal das 2lh que se encontravam as grandes novidades da programa¢o. E 
embora 0 numero e 0 tempo de emissao de program.as de entretenimento tenha diminu
ido, verificamos que a fi.ccyao estrangeira ( embora agora nao so americana) continua a ter 
lugar garantido na programa.¢0 e no horario nobre, tal como acontecia antes de 197 4. 

Nao obstante, e em termos gerais, houve de facto uma do tom do 
discur~o tel;visivo que foi fruto do entusiasmo dos primeiros o 25 de Abril 
de 1974. Tornou-se comum ligar a televis:io e ver imagens e sons de mesas .redondas, 
onde os protagonistas do momento politico davam aver a sua cara, imagens e sons de um 
pais «real» -nunca antes transmitidas, imagens e sons de reunioes gerais de trabalhadores, 
imagens e sons de poetas e escritores ate enrao silenciados, imagens e sons. de estudios 
televisivos e das equipas dos varios program.as, enfun, toda um.a nova forma de enuncia<;ao 
televisiva surge apos Abril. 

Os homens que faziam televis:io Qornalistas, tecnicos de imagem, cineastas, intelec
tuais) procuravam novos caminhos, modos de expressao, formates que resultassem em 
programas que permitissem comunicar com o povo, integrando-o no. processo democra
tico iniciado ~m Abril, no qual a RTP assumia, por via do seu uma 
importante missao formadora. 0 novo conceito de uma TV politica foi, de facto, . apli
cado, mas mantendo intacta muita da sua estrutura de programa¢o~ E os telespectadores, 
embora agradecidos por toda a informa<;ao e culnira que a televisao lhes trazia ate casa (ou 
ate ao cafe onde viam TV), come<;avam, a medida que os meses passavam, a queixar~se do 
excesso de politica, em detrimento, por exemplo, dos programas de variedades. Nestes pri
meiros meses, o publico utilizava a RTP como meio de informa¢o divulga<;ao policica 
essencial para estar a par das transforma<;oes que o 25 de Abril no, pais mas, 
contudo, subsistia o conceito de uma televisao cuja func;ao essencial e entreter. 

0 papel que a televisao assumiu para as elites militares, politicas e culturais n:io seria, 
talvez, o papel que lhe era conferido na pratica pelo seu publico. Mas estavamos aindanas 
primicias do periodo rev.olucionirio. A programa¢o celevisiva ainda sofreria altera¢es ao 
longo do anode 1974 e 1975. 
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Uma televisao na (e em) Revoluc;io 

Durante o perfodo revolucionario, os 6rgaos de comunica¢o social estivei:~ na e em 
revolu<;:ao permanente. Nao so se acharam envolvidos enquanco veiculos de transmissao 
de acontecimentos como, eles pr6prios, e as suas estruturas, sofreram grandes e profundas 
alter~6es. E durante todo este perfodo, estiveram sempre em jogo as questoes da liberdade 
de imprensa e do sistema de controlo dos media. Mesmo numa fase inicial, on:de parecia 
ter havido uma explosao de liberdade e a sensa¢o de tudo se poder dizer, a luta pelo 
controlo dos 6rgaos de comunica¢o social, e nomeadamente pela TY, ja tinha come<;:ado. 
Quern controlasse os media, controlaria a opiniao publica. Foi partindo desta premissa 
que as vcirias foryas em confronto foram instrumentalizando os 6rgaos de comunicas;ao 
social, penetrando nas estruturas de chefia ou boicotando as mesmas. 

Tal como previsto nos seus estatutos para perfodos excepcionais, a televisao, ap6s o 
25 de Abril, passou a ser gerida directamente pelo govemo, atraves de administradores 
por ele nomeados. Ate aos acontecimentos de 28 de Setembro de 1974, o general Spfnola 
procurava impor a sua via presidencialista, e a Comissao Ad Hoc para controlo dos meios 
de comunica<;:ao ia tentando conter-as express6es e da extrema-esquerda14

• 

Mas, entre OS trabalhadores da televisao, a fac¢o politica a esquerda exercia grande 
influencia, a qual se reHectia nas rela<;:6es dos trabalhadores os vcirios Conselhos de 
Administra¢o que o governo nomeava para a RTP. E, mais reflectia-se no produto 
final. A emissao, embora obedecendo a normas superiores, estava em Ultima an::ilise, 
dependente dos funcionarios que a conrrolavam. E este poder tecnico era um grande 
factor de influencia dos profissionais da televisao. 

No seu quotidiano, a RTP via-se assim inserida nas lutas politicas que se travavam 
entre Spinola e a Coordenadora do MFA. Sucediam-se administradores e tambem docu
mentos orientadores para a actividade televisiva. Analisando a dos documemos 
produzidos para encaminhar a programa¢o (disposis:Qes normativas15, despacho do 
governo relativo a actividade de televisao16

), temos a percep¢o que no projecto politico 
para a nova televisao havia a quern interessasse que ela fosse mais uma fonte de recreayiio 
e de informa<;:ao (e esta Ultima fosse controlada mas sempre com a capa da isen¢o e 
pluralismo) do que um estimulo ao desenvolvimento das compct:encias politicas dos teles
pectadores. Comeyam entao a desenhar-se, nao um Uni.co, mas antes varios projectos para 
a RTP, que pressupunham diferentes funs:Qes da televisao no processo de transforma¢o 
que o pais atravessava. 

E a 28 de Setembro de 197 4, OS esrudios do Lumiar sao OClllP~laC>S novamente e Os 

acontecimentos deste dia tern repercuss6es para a empresa. apontamos 
3 grandes alteras:Qes: a nome~ de Ramalho Eanes presidente da RTP, a cria'tao da 
Comissao de Saneamento e Reclassifica¢o e a organiza¢o da Comissao Consultiva de 
Programas. 

14 0 Programa do MFA previa a cria¢o de uma Comissao Ad Hoc para conttolo dos meios de comunica¢o, 
que acruava na dependencia direcra da Juma de Salva¢o Nacional. 

15 Ordem de servic;o (5 Ago. 1974) -Arquivo hist6rico da RTP. 
16 0 teor deste despacho foi transcrito na Ordem de servic;o n.0 52/74 (Arquivo Hist6rico da RTP), para 

conhecimento dos trabalhadores. 
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A 31 de Outubro e nomeado presidente do Conselho de Administras:ao da RTP o 
Major Antonio Ramalho Eanes (que ja era, desde Agosto, Director de Programas). Ainda 
em Outubro, atraves da ordem de Serviyo n.0 59/74, do dia 31, e criada, «tendo em conta 
as propostas dos tr.abalhadores da RTP apresentadas em Reuniao Geral de Trabalhadores», 
a Comissao de Saneamento e Reclassificac;ao, que tinha por funs:ao «a recolha de dados, 
a sua valoriza~o e a instru~o dos processos, ap6s ter recebido as queixas, participa<;:6es 
ou reclamas:6es que os trabalhadores da Empresa apresentem». 0 processo de saneamento 
na RTP criava um dima de grande instabilidade e tensao entre os trabalhadores, o que 
influenciava toda a produ<;ao. 

Politicamente, com a ala spinolista mais afastada e a ac~o da celula corounista do . PC 
a intensificar a sua actividade, vivem-se na RTP tempos muito . conturbados. 0 que era 
transmitido na programas:ao era fonte de discussao entre as varias facs:6es politicas, que 
coabitavam nos esrudios de televisao. E neste contex.to que comeya a reunir a Comissao 
Consultiva de Programas. 

A criayao de um Conselho de Programas tinha sido proposta no despacho aprovado em 
Conselho de Ministros em Setembro17

, o qual pretendia salvaguardar a independencia da 
programa~o da RTP, mantendo-a isenta de propagandas partidarias. A Comissao, com
posta por elementos das varias facyc)es politicas, congregava elementos do MFA (Ramalho 
Eanes estava, na grande maioria das vezes, presente nas reuni6es), e elementos dos partidos 
da coliga~o: PCP, PS e Partido Popular Democratico, sendo que o representante do ·PPD 
quase nunca comparecia. Nas reunioes da Comissao Consultiva, discorria-se acerca do 
«valor estetico e das implicas:oes socio politicas» de cercos program.as e da programa<;ao 
em geral, determinando se havia objecs:6es a sua transmissao, tendo em conta a situas:ao 
do pals e o Programa do MFA. Os conteudos dos programas estavam sujeitos a analise da 
Comissao, cujo parecer negativo ou positivo dependia directameme da mensagem, ou, por 
outra, da ideologia que era transmitida no programa em causa. As decis6es desta Comissao 
geraram polemica e nao estiveram imunes a criticas por parte da opiniao publica18

• 

A programa¢o da. RTP nao estava apenas sujeita ao escrutinio da Comissao Consul~ 
tiva. 0 produto final - a emissao - era fruto da interac¢o de varios factores. Primeiro, era 
resultado da luta entre as varias fae<;oes que propunham diferentes modelos de televisao 
(e de sociedade - era a luta que se travava par todo o pals) e que envolvia as chefias, os 
delegados do MFA, os representantes dos partidos, os funcionarios, os delegados sindicais, 
os jornalistas, enfim, todos eles com ideias e objectivos em rela¢o ao que devia ser ·ou 
nao transmitido. Depois, a programayao era tambem produto da propria criatividade d0s 
produtores e realizadores e da concep¢o de cada um deles sabre o que era, ou devia ser, 
uma televisao livre. 

E como e era vista esta televisao em efervescencia pelos telespectadores? Que percep<_rao 
havia da manipula¢o e de toda a luta existente atr:is dos programas de televisao? 

17 Ordem de Servi~ n.0 52/74 -Arquivo Hist6rico da RTP. 
18 Um dos casos mais flagrances foi o BarbmTOssa, progr.una cuja intecpreta¢o do Pacto Germano-Sovietico 

nao foi do agrado da fac~o comunista. A proibi¢o da emis:s!o do. prograrna levou a demissao de Alvaro Guerra, 
que publicou a sua carta de demissao no jornal A capit11J, gcran.do grande polemica acerca do regresso a censura 
na RTP. 
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Cumprindo um.a das normas orientadoras expressas no despacho aprovado pelo Con
selho de Ministros em Setembro de 197 4, realizou-se, em Janeiro de 1975, o esrudo 
encia e opiniii.o da popultlfdo portuguesa sobre a sua televisao. Este estudo foi uma iniciativa 
de Ramalho Eanes, enquanto presidente da RTP, e pretendia fazer uma caracterizac,;:ao geral 
do publico de televisao19

• As entrevistas e os dados quantitativos apresentados permitem
-nos conduir que o auditorio televisivo encontrava no pequeno ecra um importante meio 
informativo, de extrema importancia no contex:to hist6rico que se vivia, ate porque era 
o Telejornal o programa mais visto. Mas nao lhe reconhecia a tal missao pedagogica que 
as chefias governamentais e alguns homens da televisao propunham, pois a que~a mais 
frequente era o excesso de politica na RTP. Alem disto, havia a percep¢o de que existia 
uma forte manipula¢o dos orgaos de comunica¢o social, o que influenciava o modo 
como os programas eram vistos pelos telespectadores. 

Concentrando-nos agora na programac,;:ao, e tendo em conta a permeabilidade da RTP 
ao processo politico que o pais atravessava, que altera<;Oes se verificaram desde Setembro 
de 1974 ate ao inicio do anode 1975? 

As variedades, hem como a ficc,;:ao estrangeira, continuavam a ser um.a aposta forte 
da programac.;:ao, nao so no horirio nobre, como no que diz respeito aos totais diirios 
de tempo de emissao. De um modo geral, houve um refrear do fulgor criativo inicial, 
com menos programas conceptuais e educativos e sem aparecerem n~vos program.as 
deste genero. No entanto, e se atentarmos no horario nobre, um maior nilmero de seroes 
televisivos eram ocupados pela actualidade politica, o que constituia um.a muda.n,c.;:a em 
relac,;:ao aos primeiros meses apos a revoluc,;:ao. Os program.as culturais mantiveram-se na 

sua originalidade e nos seus horarios. Apesar de nao passarem para la da barreira das 21h, 
eram um.a presenc;a ja habirual e constante na programac,;:ao. 

Neste periodo de controlo da televisao pelo MFA {com a presenc.;:a de militares nas 
areas chave da estrutura da.empresa) e de uma crescente influencia do Partido Comunista 
na RTP, o conceito de televisao revolucionaria transformou-se. Ja nao se tratava de um.a 
televisao arrojada e criativa, apresentando novos modos de fazer, imaginar e apresentar 
programas, mas de um instrumento necessario para a prossecuc,;:ao do projecto do MFA. 

0 11 de Mar~ e o PREC vista na (e pela) televisao 

Na RTP, os acontecimentos de 11 de Marc.;:o de 1975, viriam a determinar demissao de 
Ramalho Eanes. A celula comunista na RTP, sempre activa, faz circular um comunicado 
acusando a neutralidade da televisao contra o golpe fascista, por ter mantido a programa
c,;:ao prevista e nao ter passado, no imediato, imagens dos acontecimentos. Eanes, na ordem 
de servic,;:o n.0 39/75, lamenta a «atitude caluniosa>> desse comunicado e acrescenta que «a 
programac.;:ao emitida ao longo do dia 11 se processou de acordo com c.lirectivas obtidas 
junto do COPCON e da Comissao Coordenadora do MFA». Adverte ainda que <<longo 
sera ainda o trabalho necessario para se conseguir que boa parte dos pro:fissionais da RTP 
esteja a altura da missao que lhe cabe num servis:o publico de radiordevisao»20

• 

19 Estudo integrado no fundo bibliografico da Biblioteca da RTP 
20 Ordem de Servii;o 39/75 (12 Mar. 1975) -Arquivo Hist6rico da RTP. 
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De facto, todos os esfon;os para manter a RTP na senda de uma televisao efectiva
mente ao servic;o do povo (e nao do poder) eram bem-vindos no perfodo que se seguiu a 
11 de Marc;o de 1975. E que os sectores radicais do MFA, tendo o golpe «reacciornirio» 
falhado, viam assim justificadas as «suas opc;oes por uma maior revolucionaria e 
pela necessidade de converter o MFA no motor de todo o processo revoludonario» {Reis 
1994: 29). 

Num manifesto intitulado «Por uma televisao ao servic;o do povo», escrito antes de 11 
de Marero mas publicado ap6s OS acontedmentos desse dia., a celula do Partido Comunista 
Portugues na RTP faz um balanc;o negativo do perfodo decorrido desde o 25 de Abril, .cri .. 
ticando a programacrao, que «depois de uma fase inidal em que se comes:aram a aborda.r os 
temas ate entao considerados intocaveis pelo fasdsmo, e quandn um convivio franco e um 
entusiasmo criador permitiram mostrar ao pais um pais real[ ... ] -fase que correspondeu 
a actuacrao da Comissao Administrativa Militar - a RTP foi perdendo progressivamente 
o seu pendor revolucionario». Urgia por isso, tal como esta explicito neste · manifesto 
do PCP, sanear com maior rapidez, reorganizar os servicros e os equipamentos recnicos 
e concretizar uma programac;ao que nao se «limite a copiar modelos de organizayao ou 
de programac;ao de estac;6es estrangeiras» mas antes procure que respondam as 
[ ... ] as caracteristicas pr6prias da revolw;ao portuguesa». O.objectivo estava hem explicito 
neste documento: «esclarecer e mobilizar sao tarefas imperiosas para toda a programas:ao 
da RTP». A Radiotelevisao Portuguesa, considerada pelo PCP «posto avancrado de capital 
importancia no combate pelos objectivos da alianc;a revolucionciria entre o MFA e as mas
sas populares» estava, mais uma vez, no centro dos acontedmentos que marcaram o inicio 
o Processo Revolucionario em Curso21

• 

0 campo dos media, no PREC, era, definitivamente, um campo de batalha decisive 
onde as duas principais fors;as politicas {PS e PCP com as seus aliados no Conselho 
da Revoluc;ao) se digladiavam, lutando pelos diferentes modelos de sodedade {e, portanto, 
diferentes modos de gerir os meios de comunicayao social} que propunham. Apesar do 
principal monopolio dos 6rgaos de comunicayao social ser do Estado, isso nao fez com 
que a via revolucionaria tivesse a tao pretendida hegemonia entre a popul~s;ao 
portuguesa. As eleic;6es de Abril de 1975, que o PS ganhou, tiveram uma participacrao de 
cerca de 90% e destruiram a ideia de .que o controlo dos media conduziria a legitimacrao 
do poder revolucionario (Mesquita 1994: 365). 

Com a sua credibilidade abalada, os media nao tinham o poder nem a influencia que o 
governo de Vasco Gonc;alves, que OS tentava de varias formas controlar, desejaria. 0 mesmo 
ja tinha acontecido na fase final do marcdismo, quando, na RU 
transmitida era vazia de verdadeiras noticias, como os comentcirios dos Telejornais, eram, 
de alguma forma, percepcionados pelos telespectadores como perdendo assim 
qualquer hipotese de influenciar os telespectadores. 

Na RU os acontecimentos de 11 de Marero vieram a provocar nao s6 a demissao. do 
presidente Ramalho Eanes como tambem do responsavel pela informas;ao, Alvaro Guerra~ 
Estas demiss6es deram-se no comec;o da campanha eleitoral e numa altura, de transi<;io 

21 Por uma Televistio ao ServifO do Povo - manifesto da ci/11/a do PCP na RTP - documento do Arquivo 
Historico da RTP. 
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entre presidentes do conselho de administra¢o da RTP. No perfodo antecedente ao aero 
eleitoral, a RTP empenha-se na transmissao televisiva da campanha. Com o aero eleitoral 
a porta, e com a conjuntura politico-partid:iria criada com o 11 de Marc;o, o mapa de 
programas sofreu alterac;6es. Observando uma semana televisiva em Abril de .1975, em 
perfodo de propaganda eleitoral, verificamos o crescente protagonismo dos partidos poli
ticos na televisao, atraves dos ser6es dedicados as eleicroes e dos tempos de antena a que 
cada partido tinha direito. 

Relativamente a programa¢o geral, salientamos dois aspectos. 0 primeiro diz respeito 
aos programas surgidos logo apos o 25 de Abril. Mantem-se no ar Escrever Cinema 
de Animaftfo, Afinal como e? Estes programas, juntamente com um conjunto de rubricas 
culturais que j:i existiam antes, no tempo da ditadura (TV Rural, Aberto, Se bem 
me lembro, Ensaio e Temas e ~riafoes) continuam a conservar, mais 
hor:irios, quase nunca sendo emitidos apos as 2 lh. Excepc;fo feita a e ~riafoes, de 
Antonio Vitorino de Almeida e Afinal como e? de Pitacas Antunes. Este ultimo, dedicado 
aos prec;os dos produtos de mercado, foi mesmo votado pelos leitores da revista lete:se,mtl~na 
coma o melhor programa informativo22

• A manuten~ destes programas pode-se explicar 
atraves dos seus formatos, consistentes ao nivel televisivo, pela sua tematica cultural e 
pelo pr6prio valor dos seus autores como e o caso de Vasco Granja, Vitorino Nemesio e 
Antonio Vitorino de Almeida. 0 segundo aspecto a registar e o aparecimento de um novo 
programa de variedades, desta vez de Nicolau Breyner, Nicolau. no Pais das Maravilhas, esse 
sim, a ocupar um espac;o semanal no hor:irio nobre. A televisao mantinha a sua voca¢o de 
veiculo por excelencia de entretenimento. 

0 program.a do MFA 

E se os partidos iam ganhando cada vez mais visibilidade televisiva, o Movimento das 
Forc;as Armadas respondia com um aumento de ediCf6es do seu pr6prio espac;o na RTP, o 
Programa do MFA. 

0 Programa do MFA, dito de «esclarecimento popular>>, tinha como base a 5.a Divi
sao do EMGFA, que coordenava, desde Outubro de 1974, o Programa de Dinamiza¢o 
Cultural e Esclarecimento Politico, atraves do q ual se faziam as Campanhas de Dinami
za¢o. Formalmente, havia dois tipos de formatos: um de reportagem das Can;ipanhas de 
Dinamiza¢o e outro so com discursos dos militares. Nos programas feitos em esrudio, OS 

militares da 5. a Divisao apareciam sentados a uma secret:iria, lendo os seus textos contra 
o fascismo, explicando o que tinha acontecido, lembrando por que raz6es se tinha feito o 
25 de Abril. Depois, com algum trabalho de edicrfo, eram mostradas imagens do.regime 
deposto, da guerra colonial, diabolizando a figura de Marcelo Caetano e demonstrando a 
importancia vital do MFA para libertacrfo do pais. Nestes programas, feitos em esnidio, 
h:i uma utiliza¢o muito directa da televisao como veiculo de do MFA. J:i 
nas emiss6es que reportavam as Campanhas de Dinamiz.a~o, o de haver mais um 
elemento nos ecras - o povo ou, se quisermos, a sociedade civil - faz com que o produto 
final seja diferente. 0 prop6sito do Programa do MFA era ideolOgico, concretamente 
servia para aprofundar a ligac;ao ao povo, a alianc;a Povo-MFA, utilizando a televisao para 

22 Telesemana. N.0 148 (21 Nov. 1975). 
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difundir para todo o pals o trabalho que era feito no terreno pela 5. a Divisao. Na 
tratava-se mais de ensinar e orientar a opiniao do povo, do que propriamente lhe dar voz. 

Efectivamente, conquistar o cora«?o do povo, fazer dele seu aliado, era um objectivo 
das elites poliricas e militares que protagonizaram o processo revolucionario. Na teleVlsa<>, 
encontramos no Programa do MFA e na rubricaA politica e de tentativas distin
tas de comunica<;ao com o povo. 0 primeiro era feito por militares, com uma abordagem 
directa, dara e objectiva pois estava inserida no contexto das Campanhas de Dinamizac;ao, 
mas o segundo era feito por uma elite intelectual que, pretendendo tambem uma liga«?o 
ao povo, adoptava uma aproxima<;ao diferente. 0 formato de e de todos trouxe 
para a TV alguns conceitos interessantes, vindos da tradi¢o do cinema directo. As repor
tagens acerca do Portugal profundo que este programa nos apresentou sao exemplo disso, 
pois os realizadores estavam empenhados em captar a realldade ta.I como ela era, deixando 
que a camara documentasse os locais (as casas, as aldeias) sem a interferencia da equipa de 
filmagem. Ja o Programa do MFA, mais duro e concrete no seu formato, tinha a inten¢o 
clara de ligar os militares ao «Povo». Mas ambos se apresentavam c;omo program.as dara
mente pedagogicos e com nitidos prop6sitos doutrinarios. 

Sao perspectivas diferentes, com o Programa do MFA a ser mais descaradamente pro
pagandfstico do que A politica e de todos, mas um e outro partiam de um pressuposto de 
que sabiam quern era o povo e quais eram as suas necessidades. As respostas e explicas:oes 
que eram dadas, nas entrevistas feitas na rua, correspondiam as questoes que uma elite 
que produzia estes programas pensava serem as essendais para o tal povo. E que ideia de 
povo estava subjacente nestes prograrnas? 0 povo apresentado era um povo e 
mais ainda, um povo que, em termos politicos, predsava de algzufm que o ensinasse a viver 
em democracia ea saber escolher os partidos certos em quern votar. Por outro lado, os 
microfones eram postos a frente do povo para que o povo se exprimisse. E o povo acahava 
por se exprimir. Em rigor, todo o filme, mesmo produzido e editado com inten¢es ide
ol6gicas, documenta o objecto que se prop6e filmar, o que faz destes programas vallosos 
documentos de mem6ria visual do Portugal do seculo XX. 

0 Venfo quente televisivo 

A medida que avan<;a o processo revolucionario, a luta politica continuava na RTE 
com as comissoes e os pleruirios de trabalhadores a cada vez mais infl.uencia, e 
sempre com grande ascendente do PC. 

Durante o Verao Quente, a RTP operava sobre um «terreno minado». 0 tenente-coro
nel Valentino Tavares Galhardo mantem-se em funs;oes ate 8 de Setembro (tendo tornado 
posse em Mar~o) «altura em que o «Documento dos Nove" e a forma<;ao do govemo 
de Pinheiro de Azevedo apressam a sua queda». Foi um perfodo em que «O controlo da 
televisao era cada vez mais acessivel as vontades do PCP» 2007). Os funcionarios, 
«instrumentalizados pelos partidos politicos a que acabavam de aderir travavam batalhas 
de vida ou de morte dentro da pr6pria Televisao»23• As lutas que se.travavam eram mais um 
factor para ajudar a instabilidade que se vivia na RTP, a do que se passava nos 

23 Depoimento de Joao Soares Low:o ao programa de televisao Retratos de mna vida ptlblica, cit. por Teves 
(2007). 
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outros 6rgaos de comunicac;io social. <<As movimentac;oes nas areas de chefia continuavam 
a ser, no cenario RTP, um sinal de instabilidade, sendo que a. preponderancia da cornpo
nente milirar (nunca desligada da clausula «comissao de servic;o») ia (Teves, 
2007). A RTP, n6 g6rdio do sistema de comunicac;io social do pals, estava profundamente 
envolvida nas intensas e complexas luras que se travaram ao longo do Verao de 1975. 

E como seria a programac;ao televisiva para a epoca estival de 1975? 
Numa altura de grandes convulsoes, a programac;io da RTP manteve, apesar de tudo, 

a sua estrutura organizativa no que concerne ao mapa de programas e aos seus horarios, 
durante os meses mais conturbados do PREC. 0 dia televisivo e a segmentac;io da progra
ma<;ao nao sofreram, no seu esqueleto, grand.es alteras:oes, relativamente ao mapa de Abril. 
Registe-se que no perfodo do final da tarde ha mais series estrangeiras e menos programas 
de prodw;io interna, contrariando a tendencia de preenchimento de emissao dessas horas 
que se tinha vindo a sentir desde Abril de 197 4. 

No contexto do Verao Quente, a informac;io veiculada pelos varios orgaos de comuni
ca<;ao social estava ja desacreditada e as posi<;oes quanta ao caminho a seguir (via eleitoral 
OU via revolucionaria) apresentavam-se agora clarificadas pelas varias facc;oes que continu
avam a tentar manipular esses meios. E, no caso da televisao, esta manipulac;io nao atingia 
apenas a informa<;3.o dos Telejornais, mas estendia-se a toda a programac;io, que durance 
todo o processo revolucionario foi alvo de propostas te6ricas e abordagens praticas, cada 
uma tentando fazer programas que veiculassem uma mensagem ideolOgica de for:ma o 
mais eficaz possivel. 

E, se logo ap6s Abril de 197 4, se sonhou. fazer uma «televisao livre», por alruras do 
Verao quente a RTP ja se cinha afastado da ilusao inicial da possibilidade da sua execus;ao 
pratica. 

0 fun de uma televisao revolucionciria 

«0 mes de Novembro acaba por se resumir a 25 dias de provoca<;oes» (Rezola, 2007: 
240) ea RTP transmite em directo alguns desses acontecimentos. A 6 de Novembr:o, e 
transmitido o famoso debate entre Soares e Cunhal, onde se opunham, frente a frente e 
perante todo o pais, duas diferentes concep¢es de democracia. A 9 de Novembro, uma 
manifesta<;ao a favor do VI Governo e invadida pelo panko, pois explode uma homba de 
gas lacrimogeneo. Ouve-se a ja conhecida frase: «0 povo e sereno ... » Mas esta serenidade 
era dificil de conseguir para os telespectadores que viam, em directo, estas imagens. A 
televisao e transmissao, e 0 directo televisivo permite transportar uma realidade que nao 
es ta geograficamente pr6:rima ·do telespectador ate hem perto dos seus olhos. Neste caso 
concreto, causando o alarme atraves das imagens da manifestac;io. 

No epis6dio complexo e ainda pouco claro que foi o 25 de Novembro a RTP esteve, 
mais uma vez, no centro dos acontecimentos. 0 cortar a palavra a um militar para por no 
ar um filme americano e extremamente simb6lico do que o 25 de Ncwembro significou 
na RTP e na sua programac;io. 0 espas:o televisivo e desocupado da presens:a do discurso 
militar para dar lugar a um filme de ficc;ao americana. Seria entao a passagem de uma 
programa¢o Jdeol6gica para uma programac;ao ludica, a TV deixaria de ser veiculo de 
propaganda para ser meio de entretenimento. 0 25 de Novembro marcou tambem o 
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inicio da estabilizayao da RTP, que cam.inhava agora para a institudonalizayao do seu 
estatuto de empresa publica. 

Durante o pedodo revolucionario, a RTP atravessou uma fase de grande instabilidade. 
Entre 1974 e 1976, a RTP teve oito presidentes: Manuel Bello, o coronelAugusto Gomes, 
o major Ramalho Eanes, o major Joao Figueiredo, o major Emilio da Silva, o tenente~ 
-coronel Tavares Galhardo, o major Manuel Pedroso Marques e o capitfo Tomas Rosa, 
mantendo-se este Ultimo em fun¢es ate Mar<;o de 1977 (data em que Edmundo Pedro e 
nomeado presidente da televisfo publica). A luta polftica que se travou dentro da RTP foi 
clarificada no 11 de Mar<;o de 1975, quando elementos moderad.os do MFA sao ·afastados 
e se assistiu a militariza¢o completa cl.as estruturas da RTP, a qual trouxe a destabiliza<;ao 
a varios niveis dentro da empresa. E ate ao 25 de Novembro as comissoes de trabalhadores 
e elementos da administrayao asseguram o predomlnio da corrente golEl<;alvista. Toda esta 
convulsao revolucionaria nao permitiu um avanf:rO fume e comistente na elabora¢o dos 
estatutos da RTP, Empresa Publica. 

Em 1976, sfo promulgados os Estatutos da RTP, EP, os quais, juntamente com a 
Lei de Televisao, integram um corpo de regras que se pretend.ia «apto a garantir a nova 
Televisfo que o Povo Portugues ha muito exige e espera». 

Como fazer da uma televisao imagem da liberdade? 

Houve um sonho e programa para a RTP durante o periodo revolucionario. Foram 
as varias fac<;oes que estiveram em conflito durante esse per{odo que colocaram diversas 
hip6teses para uma nova televisfo, mas que convergiam na imporrancia do papel da RTP 
no processo iniciado em Abril de 1974. · 

Que papel tern um dispositivo comunicacional numa revolm;ao? A fun<;ao conferida 
a televisfo no processo revolucionario era: informar - sem censura - acerca do que se 
passava; formar os telespectadores para a nova ordem politica e dar voz e imagemaopovo. 
Na pratica, a RTP deu aver - e dar aver e tornar visivel, disponibilizar - a Revoluyao 
atraves da transmissfo dos acontecimentos chave (satisfazendo a vomade de ver o que se 
passava), mostrando um pais outrora escondido pela cemura, e tambem as suas proprias 
contradi<;oes internas davam aver as lutas politicas que se travavam. Se nao reduzirmos a 
televisao a sua fun<;iio instrumental, e se a encararmos como dispositivo, condufmos que 
a RTP tornou visivel, atraves da sua programa<;ao (que, no seu todo, se conscitui como 
discurso), a Revoluyao. 

Os novos programas, surgidos ap6s Abril, nasceram do projecto revolucionario ·de 
um conjunto de intelectuais e de profissionais de TV e construiram um novo imagin:irio 
televisivo onde o referente e o remetente maior era essa entidade, muito prommciada mas 
pouco definida: o Povo Portugues. A televisfo ao servif:rO do povo era uma televisao que 
dizia promover uma comunica<;ao bilateral mas que caia numa contradiyao: eminar o 
povo e dar-lhe voz ao mesmo tempo revelou-se impossivel. Mas embora a comunica¢o 
bilateral tenha sido sabotada, o povo chegou, de facto, ao pequeno ecra. A representa<feo 
visual dessa entidade, em nome da qual se fazia TV, persistia um pouco por todo' o dia 
televisivo, em v:irios programas. Analisando a programa~ao televisiva durante 1974-1975, 
encontramos uma disposiyao de programas que deram visibil.idat/e a uma serie de sujeit:os e 
de lugares que tinham sido votados a invisibilidade durante o Estado Novo. 
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A Revoluc;ao impos um novo tempo televisivo, onde prevaleciam os debates, as mesas 
redondas sobre variados temas, com a participa9to de intelectuais, militares e lideres poli
ticos; as reportagens de rua; os programas culturais e as entrevistas a antigos opositores 
do regime ditatorial; e as rubricas pedag6gicas onde se ensinava os telespectadores, por 
exemplo, a reunirem em assembleia. Tod.as estas novidades, no seu conjunto e colocadas 
num mapa semanal de programas, constituiram-se numa nova com uma 
tonalidade predominantemente politica. 

A RTP nao escapou a 16gica de controlo que presidiu nos autros meias de comuni
cas:ao social du.rante o perfodo revolucianario. Isto e: tambem ela foi permeavel as lutas 
politicas que se travavam na altura, sendo uma arma clisputada entre as varias facs:6es em 
canflito. Dai que, ao mesmo tempo que pretendia ser um prestado ao povo, era um 
instrumento nas maos do poder politico. A medida que o processo revolucionano avan..ra 
e OS varios protagonistas da Revolu9to darificam as suas posic;6es, apresentando diferentes 
soluc;Qes politicas, aumenta a obsessao pelo controlo dos meios de comuajca¢o social. No 
centro, n6 g6rdio do sistema de comunica9to nacional, trava-se a luta pelo dominio da 
poderosa televisao. Por isso, encontramos um paralelismo entre a evolus;ao da progra!Ila9to 
televisiva ea evolu9to do processo politico social que se viveu entre l974 e 197.5. 

Mas controlar a produ¢o nao significa controlar a recep¢o. Na luta que se travava 
pelo dorninio da RTP, foi esquecida a importancia do contexto de recep9to dos teles
pectadores, os quais nao s6 se apercebiam da manipula9to e da influencia politica na 
pragrama9to camo tambem tinham, eles pr6prios, uma ideia sabre o que devia ser essa 
mesma programa9ta. 0 papel recreativa da TY, que estava a ser negligenciado, era um 
papel conferido pela mesma povo em name do qual se faziam programas sem qualquer 
vertente recreativa. Embora desejanda ser informadas, embora querendo ser representados 
no pequeno ecra, os telespectadares queriam tambem encontrar na TV um espas;o de 
recrea¢a. Se o povo, em nome de quern e para quern se fazia televisao, deixasse de gostar 
do que via no pequeno ecrci, todo o projecto para uma nova RTP perdia o seu sentido. 

A hip6tese de uma televisao revolucianaria pressupunha a ruptu.ra com um di~cursa 
televisiva fechada sabre si mesmo, e admitia a ideia de que era possivel estabelecer uma 
camunica9to bilateral com o povo. Abrinda as partas do campo rnedi:itico a varias corren
tes intelectuais e politicas, a experiencia televisiva da Revolu9ta demonstrou ser poss.lvel 
uma nova forma de pensar e de fazer televisaa, e provou que a imporrancia deste meio de 
comunicas;ao nao se esgota na sua vertente instrumental. 
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