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Resumo 

Estudo sobre a Televisao Excelsior, importante emissora de televisao brasileira 

da decada de 60, que devido aos envolvimentos politicos de seus proprietanos foi 

perseguida e fechada pelo governo militar. Diversos autores exclufram sua existencia de 

suas referencias da historiografia da televisao brasileira. Seu papel foi importante como 

elo entre a primeira forma de fazer televisao no Brasil, representada pela extinta TV 

Tupi, e a moderna industria televisiva, cujo paradigma e a TV Globo. 0 salto qualitativo 

entre as duas e muito grande, indicando uma lacuna que e muito bern preenchida quando 

se conhece a trajet6ria da TV Excelsior como empresa de comunica'<ao e celeiro de 

novas ideias e tecnicas televisivas. 
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"0 seu grande fracasso foi a 

"revolw;:ao" de 64 e a chegada da ditadura. 

Ela nao foi vencida, foi destruida. 

Ela tinha o perigoso sentimento da Liberdade. "
1 

1 
Depoimento de Fernando Barbosa Lima Sabre a Tv Excelsior. MACEDO, Claudia, FALCAO, Angela, 

ALMEIDA, Candido Jose Mendes de. TV ao Vivo, depoimentos. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. p.28 
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Introdu~ao 

As comernoragoes dos cinqiienta anos da televisao brasileira foram rnarcadas por 

varios eventos e langarnentos de livros sobre os seus primeiros anos e sua evolugao ate 

os dias de hoje. 

Entre os eventos podemos destacar a exposigao, realizada ern Sao Paulo, no 

parque do Ibirapuera "50 Anos de TV e +", patrocinada pela Rede Globo. Entre os 

langamentos destacamos os livros "50 anos de TV no Brasil" de Jose Bonifacio de 

Oliveira Sobrinho; "Era urna vez ... a televisao" de Joao Loredo; e "A televisiio no Brasil: 

50 anos de hist6ria (1950-2000)" de Sergio Mattos, entre outros. 

Entretanto, uma ernissora foi esquecida nas comemoragoes. Falou-se muito da 

prirneira emissora de televisiio no Brasil: TV Tupi, e depois saltou-se para a mais 

moderna e campea de audiencia: Rede Globo. 

A TV Excelsior, lfder de audiencia em sua epoca e a mais inovadora, foi 

esquecida. Nas poucas vezes em que seu nome apareceu, foi de forma rapida e niio 

contextualizada. 

0 objeti vo deste trabalho e destacar as contribuigoes da TV Excelsior no campo 

televisivo e rnostrar o quanta as suas experiencias influiram para a constru~ao do modo 

de produ~ao televisi vo brasileiro, que e considerado urn dos mais eficientes e urn dos 

melhores elaborados do rnundo. 
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Esta pesquisa partiu da busca e posterior constata~ao da ausencia de registros e 

documentos consistentes que pudessem destacar a TV Excelsior, dentro do campo 

televisi vo, como emissora pioneira e elo de liga~ao entre o modo de produ~ao 

"artesanal", romantico, e o modo de produ~ao "industrial", modemo, utilizado nos dias 

de hoje. 

Alguns textos encontrados, entre eles a pesquisa do IDART do Centro Cultural 

Sao Paulo
2 

e ainda uma disserta~ao de mestrado, escrita por Carlos Henrique Novis
3

, 

foram muito uteis na realiza~ao do trabalho, principalmente por permitirem urn novo 

rumo nas investiga~oes e na abordagem a ser proposta para o tema. 

0 texto do IDART, feito por Edgard Amorim, acabou privilegiando a realiza~ao 

das telenovelas, sem deixar de !ado a pesquisa hist6rica e a trajet6ria da Excelsior como 

urn pano de fundo. Ja a disserta~ao de Carlos Novis abordou a forma~ao, apogeu e 

desaparecimento do grupo Simonsen, controlador da TV Excelsior, mostrando as 

implica~oes politicas e economicas que causaram o fechamento da emissora. 

Com isso, o trabalho explora, a seguir, uma abordagem cronol6gica da trajet6ria 

da emissora, com o apoio da metodologia da hist6ria oral, e ressalta o papel da TV 

Excelsior no desenvolvimento de uma nova mentalidade nos profissionais de televisao 

que trabalhavam no Brasil da decada de 60. 

2 A;\10RIM, Edgard Ribeiro. Hist6ria da TV Excelsior. Centro Cultural Sao Paulo- !DART, mimeo, 

1984 . 

.,-__.--,--=-:--::-:--::-:::c··TV EXCELSIOR, pequeno resgate hist6rico. In Revista D'ART, Sao 

Paulo, n. 4, p. 50-63, Julho de 1999. 
3 NO VIS, Carlos Henrique. Simonsen: um imperio que foi pelos ares , !996. 90f Disserta<;ao ( Mestrado 

em Comunica<;ao e Cultura) Escola de Comunica<;ao da Universidade Federal do Rio de Janeiro., Rio de 

Janeiro. 1996. 
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A metodologia utilizada se justifica por sua principal caracteristica, a entrevista, 

que em muito se assemelha a experiencia profissional do pesquisador, jomalista, o que, 

conseqiientemente, contribui para aprimorar as reflex6es sobre a entrevista e as 

diferen'<as de conduta do reporter e do pesquisador ao reconstrufrem o passado recente, 

Este trabalho objetiva, ao rememorar, construir o registro da trajet6ria de uma 

emissora de televisao pioneira, que ao seu tempo foi importante alavancadora de 

inova'<6es tecnicas e operacionais no campo do fazer televisivo. "A lembranr;a diz 

respeito ao passado, e quando ela e contada, sabemos que a mem6ria se atualiza 

sempre a partir de um ponto no presente. Os relatos de vida estiio sempre contaminados 

pelas vivencias posteriores ao jato relatado, e vern carregados de urn significado, de 

uma avaliar;iio que se faz tendo como centro o momenta da rememorizar;iio. "
4 

0 fato de haver poucos registros sobre esta emissora e tambem importante, pois 

este trabalho acrescenta novas informa'<6es, na historiografia da televisao brasileira, ao 

levantar dados antes dispersos e por se utilizar do depoimento oral, importante fonte de 

obten'<ao de novos documentos. Como lembra Marilza Brito: "0 Seculo XX, que assiste 

a consolidar;iio desta nova forma de se fazer hist6ria e de se compreender a memoria, 

serve de contexto para a ampliac;iio do conceito de documentos que retira do texto a 

exclusividade de se caracterizar como tal. Outros suportes, outras formas de expressiio 

passam a ser valorizadas como documentos. A imagem trazida por umafotografia ou 

urn filme, a forr;a emanada de urn objeto, a mensagem advinda do som de uma melodia 

passam a ser merecedores de procedimentos de analise, interpretac;iio, classificac;iio, 

'ORTIZ, Renato. A Moderna Tradiriio Brasileira. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. p.78 
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guarda e conservar,;:iio. "
5 

Documentos estes que, uma vez organizados, serao utilizados 

por outros pesquisadores em futuras pesquisas da mesma maneira que servem para esta 

pesquisa a qual resulta conseqiientemente em urn registro da memoria, sendo portanto 

urn novo documento. 

" Os homens das diversas areas de atuar,;:iio social, sabem hoje que possuem um 

compromisso com a cultura. Por meio da materializar,;:iio de imagens de parcelas da 

vivencia presente e passada da sociedade no processo constante e inexordvel de 

constru~·ao da memoria -com todas as suas caracteristicas atuais- o homem viabiliza 

niio so a propria existencia, enriquecendo-a com o res gate do passado, mas tambem a 

sua preservm;iio para as gerar,;:oes futuras. "6
. 

Esta pesquisa foi fundamentada nos depoimentos do corpo dirigente da emissora, 

por nao ter sido possfvel estabelecer contato com urn grupo significative de outros 

profissionais das areas tecnicas, artfsticas e administrati vas que compuseram o quadro de 

funcionarios da empresa. Este fato se constitui urn problema metodol6gico, pois a 

metodologia de trabalho proposta exige que se escutem todos os envolvidos no 

acontecimento que se busca conhecer. Se nao todos, pelo menos grupos representatives 

de todos os campos e saberes. Ao iniciarmos a pesquisa, a busca por depoentes que nao 

tenham pertencido ao corpo dirigente remeteu-nos ao grupo que mais destaque tinha na 

epoca: os artistas que nao foram contatados pelo pesquisador por este ter conseguido 

utilizar com facilidade os depoimentos arquivados no IDART, que ja havia entrevistado 

alguns artistas da emissora. Os funcionarios administrativos e tecnicos nao foram 

5 BRITO, Marilza Elizardo. Memoria e Cultura.ln: Caderno da Memoria da e/etricidade. n• 1 Rio de 

Janeiro, Centro de Memoria da Eletricidade no Brasil: 1989. p 22 
6 

BRITO, Marilza Elizardo. Op cit- p 24 

18 



localizados, no infcio da pesquisa, com exce<;:iio de Joao Peticov, gerente do 

departamento de arte, que concedeu uma entrevista e nos fomeceu as fotografias que 

ilustram este trabalho. Seu depoimento, apesar de extenso, fomeceu poucas informa<;:oes 

sobre a trajet6ria da emissora pesquisada, portanto concluiu-se que, devido a dificuldade 

em encontrar profissionais de outros campos nao pertencentes a diretoria, e mesmo os 

entrevistando, ainda haveria o risco de se obter depoimentos que pouco contribufssem 

para com a pesquisa proposta. A nao inclusao destes grupos de depoentes ao nao 

contemplar as varias vozes da TV Excelsior, nao inviabiliza o trabalho, mas indica a 

necessidade de encontrar estes profissionais e lhes dar a oportunidade de expressar seu 

ponto de vista sobre a emissora e sua percep<;:iio dos fatos do passado, o que deve ser 

procurado em outras pesquisas no futuro. 

Por outro lado, atraves das versoes, elaboradas pelos dirigentes, construiu-se urn 

roteiro cronol6gico que aborda, principalmente, os aspectos financeiro, gerencial, de 

estrategia mercadol6gica e politicos necessarios a implanta~;iio e desenvolvimento da 

emissora, determinantes da sua decadencia e desaparecimento, e que, ainda, fomece uma 

visao de con junto desse processo. 

Baseando-se nessa constru<;:iio da memoria da trajet6ria da TV Excelsior, ficara 

mais simples ouvir, organizar, comparar e analisar, em futuras pesquisas, as versoes dos 

tecnicos e artistas que, sendo mais parciais, nao permitem compreender os meandros das 

implica~;oes administrativas e polfticas que a versao dos dirigentes fomece. 
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Capitulo 1 - Discussao Metodol6gica 

Alem de gerar urn documento que retrata uma epoca distante dos dias atuais, a 

pesquisa sobre o passado ajuda a estabelecer o conhecimento das raizes de fatos que 

ocorrem ainda hoje. A busca de fontes documentais, que auxiliam a obter uma no~ao de 

como cada etapa da evolugao da sociedade humana ocorreu, e urn dos recursos 

utilizados pelos pesquisadores. A metodologia da Hist6ria Oral, ou Hist6ria do Tempo 

Presente, alem de trabalhar com todos os documentos possiveis, explora a entrevista 

com protagonistas do evento estudado. Segundo Mercedes Villanova, a Hist6ria Oral 

busca conhecer eventos da hist6ria recente que, muitas vezes, possuem poucos registros, 

ou de registros que ainda podem ser enriquecidos com uma segunda visao: o olhar dos 

excluidos; atraves de sua autobiografia, ou nas suas pr6prias palavras: 

" La creacion artificial de um relata coherente de Ia propria biografia, que em 

nuestra jerga denominamos historia de vida, es Ia conviccion de que todos tenemos 

derecho a Ia autobiografia. Em parte, de Ia defensa de esta possiblidad arranca Ia 

presuncion de que las juentes orates son esencialmente democraticas; y eso lo afirmo 

sin atisbo de militdncia, solamente convencida por propria experiencia de Ia potencia 

de todo destino personal convenientemente explorado, porque em Ia autobiografia se 

relaciona Ia vida personal com Ia social." 
7 

7 
V1LA:'l0V A, Mercedes. La historia sin adjetivos com fuentes orales y Ia historia del presente. Revista 

da Associa<;ao Brasileira de Hist6ria Oral. Numero l,junho de 1998. p. 37 
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Isso possibilita urn enriquecimento do registro hist6rico para as futuras gera~oes, 

mostrando como os fatos do passado podem ser percebidos de forma diversa por cada 

grupo social e como isso influi no desenvolvimento da sociedade como urn todo. 

Ao buscar registrar o passado da televisao brasileira, que completou cinqiienta 

anos ern 2000, a rnetodologia da Hist6ria Oral aparece como uma das possfveis op~oes 

rnetodol6gicas por trabalhar corn o depoirnento de pessoas que vivenciaram a epoca ou o 

fato estudado. Para a metodologia da Hist6ria Oral, a entrevista e uma das principais 

fontes geradoras de documentos, o que nao negligencia outras fontes, tais como livros, 

revistas, fotografias e documentos oficiais, valoriza e da voz aqueles que nao podem 

construir seu registro, seja porque sao membros de uma comunidade agrafa
8

, ou porque 

nao possuarn urna organiza~ao coletiva que valorize sua hist6ria, ou por estarern 

socialrnente impedidos de criar seus pr6prios documentos. Sao, enfim, os exclufdos do 

processo hist6rico e social como aponta Mercedes Villanova. 

"Quizd em este punta pueda establecerse uma relaci6n especialmente fecunda 

entre las fuentes orates y !a Historia del Tiempo Presente. Porque !a historia trata de 

diseiiar o narrar las peripecias mds significativas de Ia humanidad, los acontecimentos 

considerados decisivos. Mientras las fuentes orates pueden aportar la exploraci6n de 

los sitencios mayoritarios que no tienen cabida em los textos y pueden dar raz6n del 

porque eso ocurre. Es el tema de las diferentes verdades: !a verdad legal o juridica 

condensada em uma sentencia que implica la libertad, la muerte, la prison o el 

deshonor; la verdad hist6rica sintetizada sencillamente em urn texto; la verdad artistica 

8 
Entende-se por comunidades agrafas, os grupos humanos que nao possuem uma escrita sistematizada, 

por exemplo as comunidades indigenas. 
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plasmada, par ejemplo, em los films; Ia verdad personal concentrada em um relata de 

'd "9 vz a. . 

Os profissionais de televisao estao entre aqueles que nao possuern uma 

organiza<;iio coleti va que valorize sua hist6ria, pois, ao construirem uma carreira e 

estarern mais preocupados com o resultado final do seu trabalho, num rnercado 

altarnente cornpetitivo, nao dispensaram cuidado com o registro das atividades 

exercidas, enquanto docurnento hist6rico. Atualrnente, sao imimeras as iniciativas de ex-

profissionais de televisao em montar museus ou escrever livros biograficos com a 

inten<;iio de registrarem ou ate reconstruirem seu passado, seja enquanto individuos 

representativos do grupo ou como uma coletividade, ex: APPITE - Associa<;iio dos 

Pioneiros da Televisao, que esta organizando urn museu e diversas atividades para 

preservar a memoria do infcio da televisao. 

Na constru<;iio de urn registro da trajet6ria de uma emissora pwne1ra, a TV 

Excelsior, a metodologia da Hist6ria Oral torna-se a ferramenta mais adequada por dois 

motivos basicos: primeiro, por nao haver urn grande numero de documentos textuais, 

produzidos sobre este periodo hist6rico no Brasil; e segundo, porque muitos 

profissionais, que trabalharam na emissora e vivenciaram os fatos de sua funda<;iio, a 

produ<;iio da sua programa<;ao e por tim seu fechamento, estao vivos e alguns ainda 

atuando no mercado televisivo. Estes profissionais formam urn importante testemunho 

da trajet6ria da emissora, e o registro de seus depoimentos vai possibilitar uma visao 

mais ampla e geral do que foi a Excelsior, o que ela representou, tanto para os 

9 
VILAc"<OV A, Mercedes. op cit- pp.36-37 
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profissionais quanto para a sociedade da epoca, em termos de op~ao de entretenimento, 

informa~ao e ado~ao de inova~6es tecnicas e artfsticas. 

As entrevistas sao muito importantes para que possamos compreender como os 

fatos foram percebidos pelos diversos protagonistas da Historia. No campo da 

constru~ao da memoria, foi percebido que, ao inves de buscar uma verdade inatingfvel, 

sao aceitas as vers6es fornecidas por cada fonte e realizada uma interlocu~ao entre as 

diversas vers6es, construindo-se aquela que se sup6e mais proxima do fato ocorrido. Ao 

entrevistar pessoas que estao construindo urn relato a partir de sua memoria, o 

pesquisador depara-se com a versao da fonte e nao mais com o fato. E, a partir desse 

ponto, deve considerar que vers6es nao sao "a verdade", e que os fatos percebidos pelas 

pessoas variam de acordo com sexo, idade e classe social. Dessa forma, conscientiza-se 

de que o importante para a pesquisa e o processo dialogico entre essas vers6es, 

considerando-se sempre quem fala, de onde fala e porque fala 10 0 pesquisador deve 

estar atento, pois o ser humano percebe os acontecimentos atraves dos seus proprios 

filtros, isto e, sao sua visao de mundo, sonhos e fantasias que sao externadas na 

entrevista. E, a partir dessa percep~ao, deve-se evitar a ilusao de que se busca a verdade 

e deve-se construir uma historia polifOnica sobre o tema pesquisado. 

0 depoente precisa estar a vontade e confiante de que sua versao sera 

compreendida, e o pesquisador precisa dar as garantias (de anonimato, de perspectivas 

de publica~ao e guarda e de acessibilidade ao documento gerado) necessarias para obter 

o melhor depoimento possfvel, dentro de todas as limita~6es impostas por este tipo de 

10 
VON SIMSOM, Olga Rodrigues. Reflexoes de uma soci6loga sobre o uso do metodo biogrtiflco. In: 

(Re)introduzindo a Hist6ria Oral no Brasil. BOM MEIHY, Jose Carlos Sebe(org.) Sao Paulo: Xarnli, 1996 

- (Serie eventos). pp 89-90 
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trabalho
11

• Essas lirnita~roes sao de ordem etica e de ordem tecnica. As lirnita~roes de 

ordem etica pattern da percep~rao e valoriza~rao do pesquisador sobre o entrevistado, do 

modo como trata a entrevista em seus varios momentos, desde o primeiro contato, 

quando escolhe o informante, ate depois de conclufda a pesquisa, quando o pesquisador 

deve dar publicidade ao resultado para o maior mimero possfvel de pessoas e 

principalmente aos informantes, que sao "co-autores" do trabalho. 

Devemos lembrar que, quanto a perspectiva da Metodologia da Hist6ria Oral, e o 

depoente o autor e proprietario, se assim pode ser dito, da informa~rao concedida, e s6 

ele pode decidir qual o destino daquela informa~rao, embora ela provavelmente nao fosse 

produzida sem a atua~rao efetiva do pesquisador. 

Olga Von Simson ja relatou este tipo de rela~rao: 

"Nesse Longo trabalho de pesquisa ouvindo narrativas de dezenas de velhos 

folioes e reunindo docum.entos, pistas e indicar;;oes provenientes das mais variadas 

fontes, muitas vezes tivemos a certeza de que nii.o estdvamos construindo sozinhos o 

conhecimento sobre o camaval popular. Freqiientemente no fim dos relatos, ao 

direcionar a narrativa para fatos especificos, visando reconstruir a hist6ria das 

agremiar;;oes camavalescas, os entrevistados diziam: 'Ah, agorae que estou entendendo 

este ou aquele aspecto do folguedo' ou 'A senhora estd me fazendo lembrar de coisas 

tii.o anti gas que eu jd nem sabia que tinha na memoria'. "
12 

11 
QUEIROZ. Maria Isaura Pereira de. Variaroes sobre a Ticnica de Gravador no Registro da 

informariio Viva. Sao Paulo: T. A Queiroz, 1991- (Biblioteca bisica de ciencias sociais. Serie 2. Textos: 

V. 7). 
12 VON SIMSOM, Olga Rodrigues. Depoimento Orale fotografia na Reconstruriio da memoria 

Hist6rico - Sociol6gica : Reflexoes de Pesquisa. Campinas : BCMU. 1991. p 16 
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Outra limita~ao, esta de ordem tecnica, deste tipo de trabalho, esta no preparo e 

na personalidade do pesquisador que pode ter preconceitos com rela~ao a informa~ao 

fomecida e preferir nao registr<i-la, que pode estar pouco informado sobre o assunto a ser 

abordado e nao perceber a importiincia do que esta sendo falado, ou que pode ainda ser 

envolvido e rnanipulado pelo depoente. Para evitar isso, e preciso que o pesquisador se 

transforme em urn "interlocutor vruido" " ... ao obrigar o pesquisador que o utiliza a urn 

constante confronto entre a teo ria, as no~oes que ele jd possui a respeito do objeto da 

pesquisa e a prdtica social concreta apresentada pelo informante. "13
. E, para chegar a 

este ponto, apesar de parecer 6bvio, e exigido dele uma pesquisa sobre o assunto a ser 

abordado, seja atraves de fontes documentais, visuals, ou atraves de entrevistas 

explorat6rias com outros depoentes. As entrevistas explorat6rias sao chamadas de 

"entrevista zero", e tern por objetivo estabelecer urn dialogo com urn dos protagonistas 

do perfodo hist6rico estudado, fomecer ao pesquisador uma visao intema do assunto e 

indicar os criterios para a escolha dos demais informantes da pesquisa. Esses criterios 

devem, em prirneiro Iugar, privilegiar a maior e rnelhor cobertura do perfodo estudado e 

as vivencias mais expressivas e profundas dos fatos. No caso de se estudar uma emissora 

de televisao, existe, ainda, o aspecto da seduc;:ao dos nomes, que consiste em ceder 

espac;:o para as estrelas consagradas do campo televisivo, deixando de !ado os 

profissionais que atuaram nos bastidores. Nos ultimos anos, a televisao tern sido urn 

importante vefculo de informac;:iio e entretenirnento tornando seus protagonistas, sejam 

atores, diretores e tecnicos, em celebridades na sociedade brasileira. Muitos deles, na sua 

13 
___ • Folguedo Carnavalesco, memoria e identidade sociocultural In: Revista Resgate n" 3. 

Campinas, Papirus: 1991. p.55 
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trajet6ria pessoal, transitaram por muitas emissoras diferentes, sendo que alguns tiveram 

passagem pela Excelsior. Escolhe-los como depoentes, em urn primeiro momento, 

poderia ter enriquecido a pesquisa com estrelas, mas poderia nao ter trazido nenhuma 

contribui<;;ao substancial ao tema proposto, daf a importancia do estabelecimento de 

criterios definidos e claros para a escolha dos depoentes preferenciais. Criterios que 

levam em conta o tempo em que o depoente trabalhou na emissora, a fun<;;iio 

administrativa que exercia eo grupo diretor ao qual esteve associado. Estes criterios tern 

por inten<;;ao a tender a maior di versidade de fun ~roes e experiencias, mas foram 

entrevistados somente os profissionais de nfveis superiores. Primeiro, por sua facil 

localiza<;;ao e por seus nomes serem amplamente divulgados. Segundo, porque os nfveis 

inferiores, alem da sua dificil localiza<;;ao, nao relataram experiencias que conduzissem 

ao entendimento das inova<;;6es e das rela<;;6es polftico-sociais e economicas da 

Excelsior. 

Ao fazer-se o retrospecto e possfvel identificar tres grupos diretores: urn da 

funda<;;ao, no qual o destaque fica para Alvaro Moya; o segundo grupo ligado a Edson 

Leite/ Alberto Saad; e o terceiro grupo associado ao fim da emissora, sendo o destaque 

para Ferreira Neto, ultimo diretor. 

E preciso estabelecer, segundo a metodologia, o que e compreendido como 

depoimento na Hist6ria Oral. Podemos definir tres categorias de obten<;;ao do 

depoimento oral. 

A primeira e a hist6ria de vida, em que e pedido ao entrevistado que conte sobre 

a sua vida desde a primeira lembran<;;a ate os dias de hoje, sem que haja interrup<;;ao por 

parte do pesquisador, na ordem em que as mem6rias surjam. A segunda e o depoimento, 
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em que e pedido ao entrevistado que relate sua experiencia em determinado local ou em 

urn periodo especffico de tempo. E por fim a entrevista, em que o pesquisador elabora 

urn questionano que busca responder as duvidas sobre a pesquisa com a ajuda da 

memoria do entrevistado. De qualquer maneira, esta divisao serve ao prop6sito de 

especificar quais abordagens devem ser realizadas e quanto tempo deve ser dedicado a 

cada tipo de entrevista pretendida, sendo que estas entrevistas ainda podem ser divididas 

em tres formas de coleta: "I) entrevista rigorosamente orientada por perguntas do 

pesquisador, numa utilizar,:iio do didlogo, em que falam altemadamente o pesquisador e 

o informante, este niio tendo liberdade de conduzir a conversa, nem tendo iniciativa de 

fala; 2) entrevista com roteiro, ou semi-orientada, em que o pesquisador de tempos em 

tempos efetua uma intervenr,:iio para trazer o informante aos assuntos que pretende 

investigar; o informante fala mais do que o pesquisador, dispoe de certa dose de 

iniciativa, mas na verdade quem orienta todo o didlogo eo pesquisador; 3) finalmente, 

entrevista rea/mente livre, em que o pesquisador, depois de um breve didlogo inicial, 

limita ao mdximo, rea/mente, suas intervenr,:oes, de tal modo que a fita registre um 

verdadeiro mon6logo do informante, ou ainda que a entrevista se aproxime bastante do 

que seria a fala do indivfduo consigo mesmo, o solil6quio." 
14 

A metodologia da Hist6ria Oral, ao ser utilizada no processo de entrevista, 

oferece novas visiies de mundo ao confrontar dois universos distintos: de urn !ado, o 

pesquisador que, ap6s extensa pesquisa em documentos escritos, torna-se urn 

"interlocutor viilido"; e de outro, o informante que constr6i sua memoria, seguindo o 

fluxo das lembran<;:as e das perguntas formuladas no decorrer da entrevista. 

14 
QUEIROZ. Maria Isaura Pereira de. op cit. p 58 
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0 carater dialetico da metodologia da Hist6ria Oral, ao obrigar o dialogo entre 

fontes de informa<;ao, sejam documentos escritos, fotos, livros, jomais e depoimentos15
, 

amplia as possibilidades da entrevista com informa<;oes antes ocultadas ou omitidas. 

Nao se pretende colocar em questao a idoneidade da fonte, mas sim mostrar 

como os pesquisadores e te6ricos da Historia Oral, ao perceberem que a constru<;ao da 

memoria e urn ato social e que depende de inumeras variaveis, criteriosamente, dao ao 

depoimento o status de mais uma fonte de informa<;ao, que deve ser confrontada com 

outras e ainda passfvel de critica e revisao pelo proprio informante ao Iongo do tempo. 

"Esses estudos, ainda incipientes no Brasil, distinguem-se dos outros 

apresentados anteriormente, pais partem do princfpio de que a mem6ria e algo(um 

movimento, um processo, uma energia) existente na interioridade dos individuos e dos 

grupos sociais, determinada pelas relar;oes que esses individuos desenvolvem com a 

cultura e que vai orientar seus atos e suas escolhas no percurso de suas hist6rias de 

vida. "16 

"A memoria nao e cronol6gica nem linear e a percebemos como um conjunto de 

experiencias que ocorreram num espar;o e num tempo diversos do tempo presente - o 

tempo do 'rememorar'. Eo instante do rememorar implica o lembrar e o imaginar, pais 

apenas trar;os destas experiencias podem ser resgatados; elas nunca seriio 

d 'd d . d .. 17 representa as- traz1 as para o presente e novo- tms como ocorreram no passa o. 

15 Depoimentos estes ainda mais dial6ticos, pois sao urn dialogo aberto e imprevisivel entre entrevistado e 

pesquisador. 
16 KENSKI, Vani Moreira. Memoria e Prdtica Docente. In "As Faces da memoria" Colec;ao Seminanos 

2. Centro de mem6ria!Unicamp, 1994. p.l03 
17 LEVEN, Michel Marie, FARJA, Erika de, sA MOTTA, Miriam Hermeto de. Historia Oral de Vida: 
0 Instante da Entrevista.ln "Os Desaftos Contemporaneos da Historia Oral". Von Simson, Olga 

Rodrigues De Moraes(org.) Centro de Mem6ria/linicamp, 1996. pp. 214-215 
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Na pesquisa sobre a TV Excelsior, consultou-se urn grande arqmvo de 

depoimentos, coletados por outros pesquisadores do Centro Cultural Siio Paulo/ 

IDART
18

, que surgiu como urn novo dado possibilitando uma outra abordagem 

metodol6gica: trabalhar com depoimentos orais colhidos anteriormente por outros 

pesquisadores; repetir os depoimentos com o mesmo informante depois de certo lapso de 

tempo e comprovar reflex6es que apontam a constru~iio da memoria como sendo o 

olhar do presente sobre o passado. Esse olhar se constr6i com os filtros e vivencias 

absorvidos pelo depoente ao Iongo do tempo, incluindo as suas reflex6es e conjecturas 

sobre o fato, realizadas na contemporaneidade. "Mas o que mais rrwtiva o pesquisador e 

o jato de lidar com mem6rias individuais que focalizam sempre fenomenos sociais e sao 

reconstrufdos com os olhos do presente. "19 

Os depoimentos do IDART requereram uma nova abordagem com rela9iio ao 

material documental coletado, pois foi necessano conhecer os criterios estabelecidos 

pela equipe de pesquisadores do IDART na realiza~iio das entrevistas, descobrir o 

repert6rio de duvidas e indaga~6es, conhecer as motiva~6es pessoais e o conhecimento 

de cada pesquisador responsavel pelos depoimentos. Como diz Neusa Gusmiio: 

"0 registro importa como fonte que serve a outros pesquisadores oferecendo 

uma gama de possibilidades de novas pesquisas tal como aqui se vera. No entanto, o 

registro e constitui(:ao dessas fontes, nasce de um empreendimento de investiga(:ao 

cientifica que e a pesquisa. Aqui a imponfincia de se discutir, nao apenas os resultados 

- documentos produzidos pela ou pelas pesquisas, mas tambbn, a necessidade de se ter 

18 Al\10RIM, Edgard. Hist6ria da TV Excelsior. Centro Cultural Sao Paulo- !DART, mimeo, 1984 
19 VON SIMSOM, Olga Rodrigues. Folguedo Carnavalesco, memoria e identidade sociocultural In: 
Revista Resgate n" 3. Campinas, Papirus: 1991. p 56 
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clareza suficiente sabre o papel do pesquisador e do proprio projeto de pesquisa na 

prodUI;ao desses documentos." 
20 

Esses procedimentos se justificaram para adequar OS depoimentos a proposta 

estabelecida pela presente pesquisa, tomando-os documentos validos. 

Ha ainda uma nova possibilidade metodol6gica que e a compara<;ao de alguns 

depoimentos do acervo do IDART, colbidos em 1984, com novos depoimentos 

concedidos em 2000 pelos mesmos informantes, o que possibilita uma abordagem sobre 

como o distanciamento do tempo do fato narrado para o tempo atual, da coleta da 

entrevista, influencia na qualidade e na riqueza de dados fomecidos pelo informante e na 

forma de encara-los. 

Muitos pesquisadores tern percebido que o distanciamento do entrevistado com 

rela<;ao ao fato narrado e sua posi<;ao social no momento da entrevista sao fatores que 

alteram tanto o contetido quanto a postura do entrevistado diante dos questionamentos 

do pesquisador. Ao Iongo dos tiltimos anos, a metodologia vern sendo enriquecida com 

muitas contribui<;6es e reflexoes sobre esses fatores influenciadores dos resultados 

obtidos na entrevista, e por isso a possibilidade deste trabalho contribuir para ampliar 

essa visao do funcionamento da metodologia, tambem, toma a presente pesquisa 

interessante do ponto de vista metodol6gico. 

A metodologia da Hist6ria Oral, com todo o seu processo e evolu<;ao, ao Iongo 

dos anos, aparece como metodologia de trabalho adequada, porque possui as bases 

cientfficas necessanas para auxiliar na boa condu<;ao de uma entrevista e na 

20 GUSMAO, Neusa Maria Mendes. A pesquisa qualitativa em arquivo: desajios e triinsitos da prdtica. 
Nao publicado. p 2 
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transforma<;:iio deJa em documento critico e consistente para a elabora<;:iio de urn registro 

hist6rico da trajet6ria de uma emissora de televisao que nao possui urn acervo de 

imagens e muito menos o registro textual de sua existencia. De outra forma "cabe notar 

que o vinculo entre a hist6ria orale a atualidade e ainda mais forte do que no caso da 

hist6ria geral. Nao e de surpreender a estreita rela~ao entre o restabelecimento e o 

desenvolvimento da democracia eo progresso da hist6ria oral..." 
21

. E sem urn registro 

hist6rico a Excelsior permaneceu muitos anos esquecida, desvalorizada e nao foi 

relatada em diversos documentos que contaram o processo hist6rico que possibilitou o 

surgimento da modema televisao brasileira. 

V arios pesquisadores e cientistas construfram uma metodologia cientifica a partir 

dos depoimentos orais. Suas reflexoes de pesquisa, apoiadas em outros autores e 

pesquisadores, vern formando uma base bibliognifica vasta e abrangente, que por vezes 

chega a ser transdisciplinar, isto e, diferentes disciplinas sao utilizadas, ao mesmo 

tempo, para compor essas reflexoes. 

Varias ciencias utilizam os depoimentos orais para obter novas fontes de dados 

para suas pesquisas, temos como exemplo: a Sociologia, que aproveita os depoimentos 

orais para en tender os processos de socializa<;:iio e so brevi vencia de grupos socials 

distintos, especialmente dos grupos marginalizados; a Antropologia, que, ao tratar com 

popula~oes agrafas, vai utilizar os depoimentos dos componentes desta popula~ao para 

registrar suas est6rias e lendas; e a Psicologia, que estuda como o passado das pessoas 

21 JOUT ARD, Philipe. "Historia Oral: Balanfo da metodologia e da produfiio nos ultimos 25 anos ", in 

Usos e Abusos da Historia Oral- Ai\1ADO, Janaina. MORAES, Marieta.(org.) Rio de Janeiro: FGV 

1998.p51 
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esta relacionado com seus comportamentos no presente, determinando padr6es de 

comportamento social. 

Todas essas ciencias, ao utilizarem os depoimentos orats, acabam por gerar 

grandes contribui~6es para a maneira de se perceber o valor e o sentido da Hist6ria Oral 

no desenvolvimento da sociedade moderna, a fim de preservar a memoria do passado 

recente, dado que vivemos em uma "sociedade do esquecimento". "Estas sociedades 

constituem-se de homens desmemoriados. Eles acumulam cada vez mais ilustrar,;oes 

materiais que lhes permitem recuperar alga nao mais vivido no presentee, portanto, ja 

perdido. Nas sociedades do esquecimento, a experiencia da memoria nao e mais 

espontanea e natural, mas sim estabelecida em grande parte par parametros impastos 

do exterior para o interior"22 Sociedade que, face as inova~6es tecnol6gicas e as 

press6es da economia globalizada, precisa acelerar seu ritmo de mudan~as e inova~6es, 

esquecendo aquilo que ainda nao e velho. Mas e imperioso garantir para as futuras 

gera~6es o seu direito ao conhecimento dos acontecimentos sociais e politicos do 

passado para que no futuro possam compreender melhor o que sao, seja enquanto 

indivfduos, grupo social ou cultural. 

As obriga~6es e comprometimentos do pesquisador, perante os informantes, sao 

ampliadas por seu papel social de divulgar e fazer circular o conhecimento obtido ao 

maior numero de pessoas e, em especial, ao grupo que gerou o documento, de forma que 

o sentimento de pertencimento possa ser refor~ado, de forma que a no~ao de grupo 

social possa ser construfda e sua hist6ria, uma vez contada e valorizada, possa atingir as 

novas gera~6es do grupo, qualificando-os enquanto indivfduos e agentes sociais. 

22 BRITO, Marilza Elizardo. op cit- p 20 
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Mais uma das muitas contribui<;oes da Hist6ria Oral e aproximar o pesquisador 

do informante em todos os aspectos do relacionamento humano, incitando-o a uma 

rela<;iio de parceria com o entrevistado e urn aprofundamento no senso critico diante da 

informa<;iio fornecida. 

Ao construir a rela<;iio e dar sua dimensiio humana, deixa-se de encarar o 

informante como uma maquina de fornecer respostas e a propria entrevista como urn 

jogo de perguntas e respostas. 0 entrevistado passa a ser uma pessoa com hist6ria de 

vida, com fun<;iio social e uma visiio de mundo diferente daquelas do pesquisador. E 

principalmente uma pessoa com filtros para o mundo, os quais fazem de seu depoimento 

algo unico e importante. 

Ao deixar de acreditar que ha uma verdade unica, o pesquisador encara sua 

pesquisa como uma constru<;iio sob diferentes olhares, com o seu olhar tambem inclufdo. 

Ao interpretar o que contam as fontes e ao construir o dialogo entre elas, o pesquisador 

cria, para as pr6ximas gera<;i5es, niio s6 urn novo documento mais completo sobre o 

passado, mas tambem urn documento aberto a revisoes e novas interpreta<;oes de futuros 

pesquisadores que abordarem o mesmo tema. 
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Capitulo 2 - A Trajet6ria da Televisao no Brasil 

A televisao, como n6s a conhecemos hoje, desenvolveu-se a partir da evolw;:ao 

da pesquisa cientffica que fomeceu pec;as (que, conjugadas e organizadas, possibilitaram 

o aparelho receptor de sons e imagens em movimento) e conceitos que precisaram ser 

aprendidos pela sociedade, isto e, conceitos que deveriam ser explicados e conhecidos e 

posteriormente assimilados pela maioria das pessoas, para que elas pudessem operar de 

forma simples e nipida os equipamentos receptores. Por isso, urn amadurecimento dos 

conhecimentos tecnicos da sociedade era necessaria, alem e claro, de urn 

desenvolvimento economico e social que pudessem gerar as condic;6es de mercado 

consumidor de produtos, empresas anunciantes e espectadores concentrados em urn 

mesmo local. 

A televisao e urn fen6meno primordialmente urbano; primeiro, porque o sinal 

transmissor das imagens e sons, a fim de apresentar boa qualidade de recepc;ao, nao e tao 

potente quanto o sinal de radio, e com isso sua area de influencia fica reduzida a urn raio 

de aproximadamente cinqiienta quilometros a partir da torre transmissora; depois, por ter 

sua fonte de recursos na massa de audiencia. Seja seguindo o antigo sistema ingles, em 

que cada proprietillio de urn aparelho receptor pagava uma taxa de uso que era revertida 

para financiar a programac;ao, ou seja no sistema americana, tambem repetido no Brasil, 

em que empresas de produtos de consumo de massa pagam por urn espac;o de tempo 

( chamado de comercial, cujos val ores dependem da quanti dade de pessoas que assistem 



a programa~ao desta emissora, isto e, OS pre~OS cobrados pela emissora sao dependentes 

da sua propria capacidade de gerar audiencia, que faz parte de urn conceito da area 

chamado de "fideliza~ao de audiencia" ) para financiar o programa exibido. De qualquer 

forma, os dois modelos de financiamento da televisao s6 se justificam quando ha uma 

grande massa de pessoas concentradas em uma area geografica delimitada, o que, de 

certa maneira, e a defini~ao para as areas urbanas, especialmente as grandes cidades. 

Nas cidades modemas, as altas concentra~6es populacionais criaram uma serie de 

sucediineos para as antigas formas de relacionamento sociais dos grupos humanos. 0 

mercado e o substituto da feira, local que, alem de possibilitar a troca de produtos, 

possibilitava a intera~ao entre vizinhos e estranhos, vindos de Ionge, com a troca de 

informa~6es, est6rias e experiencias. Nas modemas sociedades, o mercado se 

transformou no supermercado. Nas feiras, havia as apresenta~6es de artistas errantes, 

poetas, cantores e todo tipo de personagens que, nas primeiras cidades, foram 

deslocados para prac;as, teatros e circos. Hoje em dia, este e o espac;o da televisao, do 

cinema e de formas mais resistentes de teatro e circo. Outra func;ao das feiras era a troca 

de informac;6es, a fofoca e a obtenc;ao de noticias, papel este assumido nas cidades 

modemas pelos jomais, revistas, radio e televisao. E a esta ultima cabe a func;ao de sera 

primeira informante da sociedade, por nao precisar de portador e estar sempre em local 

privilegiado nas casas. 

Os grupos humanos sempre consideraram a informac;ao urn bern valioso, e por 

isso o espac;o da noticia esta presente em todos os momentos hist6ricos, seja na Agora 

grega, no Forum romano ou na prac;a medieval, locais que tambem serviam ao debate 
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politico e de assuntos de interesse dos cidadaos. Nos centros urbanos modernos, e 

tambem no espa'<o da televisao que os debates politicos passam a ter o seu Iugar, 

juntamente com as noticias da comunidade e do mundo. E por meio da televisao que os 

assuntos de interesse dos modernos cidadaos urbanos sao apresentados. A televisao 

assume uma importante fun'<ao social que e a de encaminhar os assuntos a urn maior 

numero possfvel de cidadaos, mas nao e o espa'<o em que os cidadaos possam interagir 

com as informa'<6es, assim permanecem de forma passi va diante do fluxo de noticias e 

acontecimentos. 0 cidadao moderno toma conhecimento dos fatos pela televisao, mas 

sua a'<ao politica s6 vai acontecer em outro local e momento, nao havendo uma forma de 

interagir com o meio televisivo. 

Raymond Williams faz uma lista das v:irias possibilidades que explicariam a 

televisao em nossa sociedade moderna, das quais merecem destaque: 

" (i) A televisao foi inventada a partir do resultado de pesquisa 

tecnica e cientifica. Seu poder como meio de comunica'<ao e noticias foi tao 

grande que alterou os outros veiculos anteriores. 

(v) A televisao foi inventada como resultado de pesquisa tecnica e 

cientffica, e desenvolvida como veiculo de entretenimento e noticias. Ela 

teve conseqiH~ncias imprevisf veis , nao apenas nos outros vefculos 
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anteriores, mas tambem em importantes esferas familiares, sociais e 

culturais. 

(vi) A televisao, descoberta pela ciencia, foi selecionada para 

receber investimentos e ser desenvolvida para atender as demandas de uma 

nova sociedade, especialmente para prover entretenimento centralizado e 

na forma<;:ao de opini6es e comportamentos emitidos por uma classe 

dominante. 

(ix) A televisao se torna possfvel como resultado de pesqmsa 

cientffica e suas caracteristicas especiais foram exploradas para atender as 

necessidades de uma nova sociedade complexa, mas atomizada."23 

Para estudar a hist6ria da televisao e necessaria escolher urn ponto de vista a ser 

abordado, pois existem varios aspectos envolvidos no seu desenvolvimento. Urn deles e 

pensar apenas no aparelho de televisao, isto e, a maquina de transmissiio e recep<;:iio de 

imagens e sons. Outro aspecto e a importante fun<;:ao social estabelecida pela televisao 

como urn sucedaneo de eventos sociais tradicionais, ou ate como uma nova forma de 

conduzir o espectador para o evento, teletransportando-o ate o estiidio do jogo de 

futebol, teletransportando e exibindo o filme de cinema na sala da sua casa e 

teletransportando os politicos e suas ideias para dentro dos seus lares. 

23 
WILLIAMS, Raymond. Television: Technology and Cultural Form. New York, Schoken Books, 1974. 

pp11-12- tradw;ao livre. 
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Hoje em dia, ja e aceita uma cronologia da evolw;;ao tecnica do aparelho 

transmissor e receptor de imagens e sons como tendo seu infcio no seculo XVII, com a 

primeira experiencia de proje~iio de imagens em paredes: a famosa "Lanterna Magica", 

em 1671, de Frei Athanasius Kircher. E a partir deste rnornento que a humanidade vai se 

deliciar corn as imagens projetadas em espetaculos de sombras, est6rias pintadas em 

vidro e depois mostradas como auxflio da "Lantema Magica". Os inventores, de varios 

pontos do mundo, vao buscando novas formas de registrar e depois projetar as imagens, 

desta forma, surgiu a "Camara Obscura". No princfpio, uma sala com urn pequeno 

oriffcio que projetava, em uma parede ou tela, a paisagem do !ado de fora e servia de 

apoio para que os pintores realizassem pinturas mais fieis a realidade. Depois, a 

descoberta de elementos quimicos sensiveis a luz e o controle de suas rea~oes, 

possibilitou a existencia da Fotografia. Ao mesmo tempo, quase simultaneamente, 

pesquisas com a radia~ao iniciaram a teoria da transmissao das ondas de radio, que sao o 

fundamento das emissoras de radio e televisao. Neste mesmo periodo, o transporte da 

voz humana pelos fios do telefone se torna uma realidade. Sao estas inven~oes e 

descobertas que, ao se acumularem na sociedade mundial, quando somadas ao cinema, 

come~aram a incitar a imagina~ao dos inventores e cientistas. Por volta de 1880, as 

pe~as e os conhecimentos tecnicos ja eram suficientes para a existencia do aparelho 

televisor, mas e apenas em 1927 que e realizada, na lnglaterra, a primeira transmissao da 

televisao como a conhecemos. A mesma lnglaterra, ber~o da Revolw;:ao Industrial e 

local propicio para as inven~Oes, reunia as condi~oes b:isicas para a manuten~ao da 

televisao. Suas cidades concentravam grandes massas de popula~ao com grande 

capacidade de consume, ni vel cultural e tecnico suficientes para en tender e operar os 
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equipamentos de televisiio. Mas, como ja foi dito, o sistema de financiamento da 

televisiio inglesa foi estatal e publico, e por este fato implicava em urn ma10r 

engajamento da audiencia para promover a inova9iio. Este foi o fator que atrapalhou urn 

nl.pido desenvolvimento da televisiio. 

Em 1927, a televisiio surge, como bern nos mostra Raymond Williams
24

, em uma 

sociedade complexa, urbana, aglomerada e ainda assim atomizada, com necessidades de 

entretenimento e notfcias que os tradicionais meios de informa9iio e socializa9iio eram 

incapazes de prover. As pessoas ja niio conseguiam ter tempo para deixar seus afazeres e 

se deslocar para teatros, operas e circos. As horas de trabalho eram muitas, e o desgaste 

conduzia as massas de trabalhadores para suas casas, por isso era necess:irio uma forma 

de entretenimento domestico, que a televisiio vern suprir. 

Como ja foi dito, a televisiio tambem assume importante fun9iio polftica, ao 

possibilitar a transmissiio de debates politicos e campanhas para cargos ptiblicos, 

transportando os candidatos e representantes das classes sociais para dentro das casas 

dos cidadiios. Desta forma, conquista a fun9iio de uma imensa pra9a publica, uma Agora, 

local onde todas as mazelas sociais sao postas a mostra e expurgadas. E e por for9a de 

uma sobrevaloriza9iio e de urn carater legitimador das fun96es sociais que aqueles que 

aparecem diante das cameras adquirem maior poder politico e social em compara9iio 

com o poder obtido pelos representantes populares anteriores ao advento da televisiio. 0 

poder assumido pela televisiio dentro das sociedades modernas extrapola em muitas 

vezes seu papel de agente mediador das representa96es sociais. A televisiio por ser 

"magica" e por ser urn simulacra da realidade, ao transportar fatos e pessoas para dentro 

24 WILLIAMS, Raymond. op cit 
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das casas da popula~ao, tambem adquiriu o papel de legitimador social, isto e, 

reconhece-se seu valor e da-se importancia social aos fatos e pessoas. Segundo Jose 

Ignacio Vigil " Quien legitima a outro, le agrega valor, le concede importdncia. 

Tradicionalmente, algunas instituciones legitimabam a las personas: la escuela, Ia 

universidad, la iglesia, el ejercito, el Estado ... (y el poderoso Caballero, don Dinero). Si 

tenias um diploma o um cargo publico, ascendias socialmente. El problema era que los 

estudios o los rangos no se notan em la cara. De que sirven, entonces ? Para eso se 

inventaran los uniformes, las sotanas y la parafernalia de las autoridades: para que 

todos se den cuenta de la categoria social de fulano y mengana, legitimados par la 

instituci6n ( o por los tantos billetes ). "
25

. Estes agentes legitimadores sociais 

estabelecem o valor e a importancia das pessoas por seus cargos e fun~6es dentro da 

sociedade, entretanto, em uma sociedade complexa e atomizada, estes agentes 

legitimadores perdem sua propria legitimidade, e por isso, nao tendo valor, nao podem 

transferir valor a outros. 0 novo agente legitimador nas sociedades modernas sao os 

meios de comunica~ao, entre eles a televisao, e qualquer cidadao que seja apresentado 

na televisao se torna "importante", mesmo que por quinze segundos. Esta fun.;:ao 

legitimadora transforma a televisao em elemento de vital importancia na defini<;:ao dos 

poderes dos campos no espa.;:o social. Campos estes definidos por Pierre Bourdieu da 

seguinte forma: 

" A estrutura do campo e um estado da relac;iio de forc;a entre os agentes ou as 

instituic;oes engajadas na !uta ou, se preferirmos, da distribuic;iio do capital especifico 

25 
VIGIL, Jose Ignacio Lopez. Manual Urgente para Radialistas Apasionados. 2' ed. Quito!Equador : 

Artes Graficas Silva, 2000. pp 23-24 
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que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estrategias ulteriores. Esta 

estrutura, que estd na origem das estrategias destinadas a transforma-la, tambem estd 

sempre em jogo: as lutas cujo espar;o e o campo tern por objeto o monop6lio da 

violencia legftima( autoridade especifica) que e caracterfstica do campo considerado, 

isto e, em definitivo, a conservar;ao ou a subversao da estrutura da distribuir;ao do 

capital especifico. "
26 

A atua<;:iio dos meios de comunica~iio nas sociedades modemas 

acaba causando desequilfbrios no interior de diversos campos. Urn exemplo recente foi a 

oscila<;:iio do valor das a~6es de urn empresa de tecnologia, a Xybemaut, quando uma 

emissora de televisiio di vulgou que ela enfrentava problemas financeiros, o que causou a 

queda nipida e repentina no valor de suas a~6es, quase levando-a a falencia. Os 

desequilfbrios causados pela televisiio, no interior dos campos, sao hoje aceitos e ate 

estudados por muitos te6ricos da comunica~iio, e explorados pelos proprietarios de 

canais de televisiio para obter ganhos no espa~o social. 

A Segunda Grande Guerra Mundial na Europa interrompeu o desenvolvimento 

da televisiio, tanto tecnico quanto social, pois os paises envolvidos no conflito passaram 

a concentrar seus esfor~os de pesquisa em equipamentos belicos. A televisiio, ainda no 

seu infcio, com muitos problemas tecnicos, operacionais e de financiamento, perdeu 

espa<;:o para urn meio mais eficiente na propaga<;:iio de informa<;:6es, o radio, que ja 

possufa equipamentos melhor desenvolvidos e era bern mais barato, tanto na confec~iio 

de programas quanto na fabrica<;:iio de aparelhos receptores com qualidade de som. 

Como todos os cidadiios europeus estavam interessados no que acontecia no "front", o 

26 BOURDIEU, Pierre. Questoes de Socio/ogia- "Algumas Propriedades do Campo". Rio de Janeiro: 

Marco Zero. 1983. 
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radio assunuu uma posic;iio de extrema importancia, tanto estrategicamente como 

mensageiro das tropas avanqadas, ou grupos de resistencia que desejavarn saber noticias 

dos seus pafses, quanto, por questoes humanitarias, ao levar informac;oes, para os que 

niio estavarn em combate, sobre as vit6rias e, para o "front", as mensagens de familiares 

distantes. Nesta mesma epoca, os pafses da America do Sui, por estarem distantes do 

conflito e por passarem a ser fomecedores de materias primas para os pafses 

beligerantes, encontraram-se em franco desenvolvimento economico e cultural, 

propiciando uma sensac;iio de conforto e riqueza ate entiio niio imaginadas pelas elites 

locais. Como fim da guerra e que estas sociedades perifericas aprofundarn o processo de 

assimilac;iio do modo de vida das sociedades europeias. Os pafses europeus, afetados 

pela guerra, passaram a exportar para os pafses perifericos, niio apenas bens de 

consumo, como tambem muitos cidadiios que, fugindo do conflito, estabeleceram-se 

nestes pafses. Os imigrantes, acostumados ao seu modo de vida, introduziram novos 

habitos e novas necessidades nas sociedades americanas, entre eles a necessidade de 

formas de entretenimento mais sofisticadas, como o cinema, o radio e a televisiio. Para 

saldar suas dfvidas de guerra, os pafses europeus fomecerarn varios tipos de produtos e 

abriram linhas de financiarnento para aquisic;iio de equipamentos e tecnologia. E neste 

momento, de crescimento economico dos pafses perifericos, que o Brasil consegue 

inaugurar sua primeira esta<;:iio de televisiio. 

0 Brasil inaugura em 1950 a sua televisiio, sem a organizaqiio social, economica 

e cultural necessaria para a manutenc;iio deste vefculo. Apesar do crescimento 

economico, obtido com os bonus de guerra e do sentimento nacional de extrema riqueza, 

o pafs da decada de cinqtienta ainda niio possufa urn mercado consumidor robusto 
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capaz de manter as necessidades de financiamento das estmturas de produ<;:ao de cinema 

e televisao, grande concentra<;:ao de massa urbana e industrial com alta demanda por 

entretenimento e informa<;:ao necessiirios para a forma<;:ao de uma industria cultural. 

Segundo Renato Ortiz: "Em termos culturais temos que o processo de mercantilizar;:iio 

da cultura sera atenuado pela impossibilidade de desenvolvimento economico mais 

generalizado. Dito de outra forma, a 'industria cultural' e a cultura popular de massa 

emergente se caracteriza mais pela sua incipiencia de que pela sua amplitude." 27 

Mesmo assim, a instala<;:ao de uma emissora de televisao fazia parte de urn plano politico 

e economico do empresiirio Ass is Chateaubriand, que, por quest6es estrategicas, instalou 

a primeira emissora em Sao Paulo, proxima das elites brasileiras. Chateaubriand foi o 

primeiro a perceber e utilizar a televisao como palanque politico para atender as suas 

aspira<;:6es. Empresiirio de sucesso do ramo jornalfstico, dono de viirios jornais, revistas 

e emissoras de radio, Chateaubriand se valia de afagos e agress6es as elites brasileiras 

para obter ganhos pessoais. Sua biografii
8 

deixa claro seu carater manipulador, 

oportunista e arnbicioso na maneira de conduzir seus neg6cios. Para ele, o poder da 

imprensa escrita e depois o da televisao serviarn de escada para obter favores e 

beneffcios, tanto de representantes do poder politico, quanto dos do poder economico. 

Depois dele, outros empresiirios decidiram utilizar a televisao em seus pr6prios 

projetos politicos, numa tentativa de concentrar as esferas de poder da sociedade 

brasileira, pois, como bern define John B. Thompson, existem "quatro tipos principais 

de poder - que chamarei de 'economico ', 'politico', 'coercitivo' e 'simb6lico '. Estas 

27 ORTIZ, Renato. op cit p.45 
28 

MORAIS, Fernando. Chato: o rei do Brasil, a vida de Assis Chateaubriand. Sao Paulo:Companhia das 

Letras, 1994. 
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distinr;oes sao de cardter essencialmente analitico. Elas refletem os diferentes tipos de 

atividades nas quais os seres humanos se ocupam, e os diversos tipos de recursos de que 

se servem no exercicio do poder. Mas na realidade estas diferentes formas de poder 

comumente se sobrepoem de maneiras complexas e variadas." 
29 

Ao concentrar os 

poderes, a classe dominante brasileira tenta influir nos muitos campos da sociedade, 

pois, detentora do poder econ6mico, ela vai buscar o poder polftico e, por meio das suas 

emissoras de televisao, tambem o poder simb6lico. 

A iniciativa ambiciosa de Chateaubriand, seguida por outros grupos econ6micos, 

na decada de cinqiienta, impulsionou a expansao da televisao no Brasil. Sergio Mattos 

organiza o desenvolvimento da televisao brasileira em fases cronol6gicas: 

"1)A fase elitista (1950 a 1964), quando o televisor era urn luxo ao qual 

apenas a elite econ6mica tinha acesso; 

2) A fase populista (1964 a 1975) quando a televisao era considerada urn 

exemplo de modemidade e programas de audit6rio e de baixo nfvel tomavam 

grande parte da programa<;ao; 

3)A fase do desenvolvimento tecnol6gico (1975 a 1985) quando as redes de 

TV se aperfei<;oaram e come<;aram a produzir, com maior intensidade e 

profissionalismo os seus pr6prios programas, com estfmulo de 6rgaos 

oficiais, visando, inclusive, a exporta<;ao; 

4 )A fase da transi<;ao e da expansao intemacional ( 1985 a 1990), durante a 

Nova Republica, quando se intensificam as exporta<;6es de programas; 

29 THOMPSON. John B.- A Midia e a modernidade, uma teoria social da midia. Petr6polis/RJ: Vozes, 

1998. p 22 
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5) A fase da globalizagao e da TV paga (1990 a 2000), quando o pais busca 

a modemidade a qualquer custo e a televisao se adapta aos novos rumos da 

redemocratizagao; e 

6)A fase da qualidade digital, que comega no ano 2000, com a tecnologia 

apontando para uma interatividade cada vez maior dos vefculos de 

comunicagao como a Internet e outras tecnologias da informagao." 30 

A fase elitista (1950-1964 ), referida por Sergio Mattos, esti inserida "numa 

sociedade de massa incipiente" como descreve Renato Ortiz, "a televisao opera, 

portanto, com duas l6gicas, uma cultural, outra de mercado, mas como esta ultima nao 

pode ainda consagrar a l6gica comercial como prevalecente, cabe ao universo da 

chamada alta cultura desempenhar um papel importante na definic;ao dos criterios de 

distinc;ao social. "31 

E a elite falando para a elite. Neste ponto, pelas dificuldades tecnicas e pela falta 

de aparelhos receptores em grande quantidade, pois os receptores nacionais produzidos, 

a partir de 1951, eram caros e nao atendiam a demanda, a abrangencia eram as poucas 

pessoas da propria elite capazes de pagar pelo equipamento. Tanto a televisao quanto o 

cinema (sao desta mesma epoca os estudios cinematograficos mais famosos da hist6ria 

brasileira: Vera Cruz, Atlantida, e Maristela) realizam, nesta epoca, experiencias de 

representagoes artfsticas nacionalistas e ufanistas a respeito da cultura brasileira. A 

televisao, por seu !ado, cria os tele-teatros e outros espetaculos de palco a serem 

30 
MATTOS, Sergio. A Televisiio no Brasil: 50 anos de hist6ria(l950-2000). Salvador: PAS-Edi<;6es 

Janama, 2000. p 91 
31 

ORTIZ, Renato. op cit- p 76 
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televisionados, seguindo urn padrao da epoca, utilizado pelo radio, que sao OS programas 

de audit6rio transrnitidos ao vivo, tanto para a plateia em urn teatro da emissora, quanto 

pelas ondas do radio para uma audiencia mais ampla. 

Para o radio, este tipo de programa era possfvel, devido aos muitos avan~;os 

tecnicos que perrnitiam a emissao dos sinais para grandes distancias, dependendo da 

potencia de transrnissao de cada ernissora. Ja a televisao encontrava uma barreira 

tecnol6gica que impedia seu alcance para a!em dos lirnites de uma mesma cidade. Esse e 

urn outro motivo para que a expansao, nesta fase, seja lenta e gradual. Neste periodo, 

destacam-se as inaugura\(6es de emissoras de televisao do pafs, que pioneiras, 

desenvolveram as primeiras experiencias praticas da estetica e dos modos de produ~;iio 

deste vefculo, criando assim a Escola da Televisao Brasileira. 

1950 - 18 de Setembro - TV Tupi em Sao Paulo do Grupo Di:irios 

Associados 

1951 - 20 de Janeiro-TV Tupi Rio de Janeiro do Grupo Di:irios Associados 

1952-14 de Mar~;o- TV Paulista do Grupo Victor Costa 

1953 - 27 de Setembro - TV Record de Sao Paulo do Grupo Machado de 

Carvalho 

1955- 15 de Julho- TV Rio, Rio de Janeiro do Grupo Amaral (primo dos 

Machado de Carvalho) 

1958 -TV Cultura Canal 2 em Sao Paulo do Grupo Di:irios Associados 

1960- 9 de Julho- TV Excelsior em Sao Paulo do grupo Simonsen 
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A Segunda fase, "fase populista" (1964-1975), apresentada por Sergio Mattos, 

envolve os interesses dos militares que assumem o govemo brasileiro, dentro da 

ideologia da Seguran.;;a Nacional e Desenvolvimento. Esta ideologia, aprendida na 

Escola Superior de Guerra "foi um instrumento importante para a perpetuaqiio das 

estruturas de Estado destinadas a facilitar o desenvolvimento capitalista associado-

dependente. Devemos analisar em sua globalidade a Doutrina da Seguranqa Nacional, 

tal como ministrada na Escola Superior de Guerra e em outros estabelecimentos 

militares. Em sua variante te6rica brasileira, a Doutrina da Seguranqa Nacional e 

Desenvolvimento constitui um corpo organico de pensamento que inclui uma teo ria de 

guerra, uma teo ria de revoluqiio e subversiio intema, uma teo ria do papel do Brasil na 

politica mundial e de seu potencial geopolitico como potencia mundial, e um modelo 

especiflco de desenvolvimento economico associado-dependente que comb ina elementos 

da economia keynesiana ao capitalismo de Estado." 
32 

Nesta epoca, os militares no 

poder encontram, na estrutura das emissoras ja instaladas, e na sua expansao, campo 

fertil para a aplica<;;ao das suas principais diretrizes ideol6gicas, entre elas a manuten.;;ao 

da paz e harmonia intemas, mesmo que a for.;;a, o desenvolvimento econ6mico e social 

de todo o territ6rio brasileiro, incluindo a ocupa.;;ao "racional" da Amazonia e a 

integra.;;ao das popula.;;6es de brasileiros espalhadas por todo o pafs atraves de uma s6 

lfngua e das mesmas rafzes hist6rico-culturais. A televisii.o, em face das novas 

tecnologias e da sua capacidade de difusii.o, vai servir para di vulgar as ideias do governo 

militar e para difundir o conceito de unidade nacional. 

32 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposiriio no Brasil (1964 -1984). 4" ed. Petr6polis/RJ : 

Vozes, 1987. p 26 
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Algumas ernpresas nao sobrevivern ao reajuste das for-.:as dos campos de poder 

politico e econornico p6s-64, e sao expurgadas do processo de expansao da rede de 

telecornunica<;6es nacional. Muitas ernissoras pertencentes a grupos nao alinhados corn o 

novo regime veern suas receitas dirninuirern e suas dfvidas cobradas corn rnuito rnais 

rigor. Nao sao apenas as televis6es que passararn por este processo, pois o ajuste das 

dividas e a queda de faturarnento ocorrerarn ern todos os vefculos como conseqiiencia 

das novas polfticas propostas pelos rnilitares. "Em primeiro Iugar, eles levaram a 

progressiva descapitalizar;tio de muitas empresas, cujas receitas se revelaram sempre 

insuficientes para a renovar;ao de seu capital. Em segundo Iugar, no caso da imprensa, 

este problema foi agravado pela sua dependencia com relar;tio a produtos importados 

como equipamentos, tinta e papel, em um contexto em que nossa capacidade de 

importar vinha declinando, mesmo no per(odo de expanstio econbmica. " 
33 

Mas, 

paradoxalrnente, urn novo grupo de rnidia, alinhado corn os rnilitares, encontra espa<;o e 

favorecirnentos para seu crescirnento, arnplia sua area de penetra<;ao ern todo o pais, 

consegue concentrar as verbas publicitarias, equilibra sua situa<;lio financeira, gerando 

saldo positivo ern caixa, o que a longo prazo auto-financia a rnanuten<;lio e novas 

expans6es do sistema. "Ntio se pode abordar o desenvolvimento dos meios de 

comunicar;ao no Brasil, a partir da decada de 60, sem tocar na Rede Globo. Essa Rede, 

a partir da decada de 70, passou a absorver mais de 40% da totalidade das verbas 

33 TASCHNER, Gisela. Folhas ao Vento: Amilise de um Conglomerado jornalistico no 

Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1992. p 98 
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publicitdrias dispon{veis no Pais e, desse modo, condicionou todo o desenvolvimento 

d . d . - d ,34 os mews e comunzcar;ao e massa. 

A fase do desenvolvimento tecnol6gico (1975-1985) pode ser explicada pela 

evolw;:ao das pesquisas tecnol6gicas que envolveram os equipamentos de televisao. 

Entre eles a transmissao de ondas por meio dos satelites e a emissao de programas 

coloridos. Nesta fase, consolida-se o conceito de Rede Nacional de Televisao, com uma 

programa~ao centralizada, distribufda para todo o pafs por satelite, captada por 

emissoras associadas que retransmitem os programas para suas areas de influencia, 

dividindo os custos de produ~ao dos programas e os lucros publicitarios obtidos. A 

geradora principal da programa~ao e chamada de cabe~a de rede, ou matriz, e as 

associadas mantem seus nomes locais logo depois do nome padrao da rede. Sao desta 

fase a Rede Globo, a Rede Bandeirantes e a Rede Record. As Redes passam a impor 

padr5es esteticos e principalmente urn maior controle dos tempos dos programas e dos 

seus horarios de exibi~ao, fidelizando a audiencia, isto e, gerando uma programa~ao 

atraente e diferenciada que mantem o publico sintonizado na emissora, organizando e 

manipulando os habitos de consumo da popula~ao. Os programas de televisao sao 

percebidos como mensageiros de urn novo pais e de urn novo sistema econ6mico e 

culturaL E no final desta fase que surgem duas novas redes no cenario, dividindo os 

restos da falida Rede Tupi de Televisao: Rede Manchete e o Sistema Brasileiro de 

Televisao (SBT). 

"HERZ, Daniel. A historia Secreta da Rede Globo. 13" ed. Santa Maria/RS: Ortiz, 1989. p 17 
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Afase de transic;iio e expansiio intemaciona/(1985-1990) esta diretamente ligada 

ao fim do perfodo de exce~ao e retorno da democracia ao pais. Neste perfodo, ha uma 

grande emissora nacional, campea de audiencia e receitas. E uma fase de reformula~oes 

nas programa~6es e na rela~ao com o publico. As Redes iniciam uma concorrencia pela 

audiencia e buscam uma programa~ao apelativa e popular. A emissora do SBT investe 

nos programas de baixo custo e em alguns momentos e bern sucedida, enquanto a Rede 

Manchete cria uma emissora elitista com programas de alto custo e qualidade, op~ao que 

a conduz a falencia alguns anos depois, pois nao possuia as fontes publicitarias 

suficientes para manter a programa~ao. A nova sociedade, liberta do regime militar, 

passou a ter na televisao seu principal meio de entretenimento e inforrna~ao. Os fatos 

politicos, econ6micos e sociais sao mostrados, analisados e julgados pelas camaras da 

televisao. A sociedade participa da vida do pais sem sair de casa. Foi assim com o 

movimento das "Diretas-Ja" que, s6 ap6s a sua cobertura televisiva, atingiu o pais como 

urn todo e p6de gerar o movimento que elegeu Tancredo Neves no colegio eleitoral; foi 

assim com o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, que foi 

mostrado pela televisao; foi assim com a sessao do Congresso, que cassou o mandato do 

presidente, integralmente televisionada, o que criou a sensa~ao social de que todos os 

cidadaos estavam naquele local e que eram pe~as fundamentais do processo. 

Consolidada ao Iongo dos perfodos anteriores, a televisao vern se tornando palco 

privilegiado para os acontecimentos politicos e sociais do pais. 

Afase da globalizac;iio e da Tv paga (1990-2000) indica o inicio das emissoras 

de canais por assinatura. U rna tentati va de atender a demanda por programas mais 
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especificos, e de melhor qualidade, e ao aumento de alternati vas para uma camada da 

sociedade capaz e disposta a pagar por uma televisao diferenciada. Mais uma vez, a 

reboque do que ocorria no resto do mundo capitalista, estas emissoras, na sua maioria 

repetidoras de emissoras estrangeiras, fazem parte do processo de globaliza.;ao dos 

grupos de midia internacional que buscam expandir sua massa de audiencia para 

melhorar seu valor no campo do mercado publicitano. 

Segundo Sergio Mattos, estamos vivendo afase da qualidade digital, quando "a 

convergencia entre a Internet e televisiio est6. aos poucos se tomando uma realidade. 

Em pouco tempo, a telinha que estamos acostumados a ver todas as noites terti um 

formato diferente: ela sera de plasma, pendurada na parede como se fosse um quadro. 

Sera totalmente digital, sujeita a nossa edir,;iio de transmissoes e angulos de filmagem. A 

televisiio sera cada vez mais segmentada, com programar,;oes voltadas a grupos etnicos, 

associar,;oes, }ovens, velhos. "
35

, que pode ser a televisao por demanda, isto e, uma 

televisao programada pelo usuano final, de acordo com sua disponibilidade de tempo e 

preferencias. 

Ao resumir organizadamente a evolU<;:ao e o desenvolvimento da televisao, tanto 

como equipamento de reprodu~;ao de sons e imagens em movimento, quanto como urn 

importante agente social, e em especial sua evolu<;iio no Brasil, seguindo uma divisao 

organizada por Sergio Mattos (por parecer ela bern dividida e dimensionada segundo as 

mudan~;as politico-econ6micas na hist6ria recente do Brasil), e possfvel agora proceder 

ao recorte da pesquisa da constru~;ao da memoria da televisao Excelsior. 

35 MATTOS. Sergio. op cit.- p 168 
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Esta pesquisa vai se restringir a TV Excelsior, que inaugurada em 1960 e fechada 

pelo govemo rnilitar do general Enu1io Medici em 1971, desenvolve-se num contexto 

que engloba, segundo a divisao proposta por Sergio Mattos, duas fases na hist6ria da 

televisao brasileira a fase elitista e a fase populista. A Excelsior pode ser considerada 

uma emissora ponte entre estas duas fases, pois e apontada por muitos especialistas da 

area como a primeira emissora de televisao a ado tar uma organizac;:ao adrninistrati va 

modema e estrategias de marketing agressi vas para a obtenc;:ao de audiencia e verb as 

pub1icitarias
36

• 

36 
MACEDO, Claudia, FALCAO, Angela, ALMEIDA, Candido Jose Mendes de. TV ao Vivo, 

depoimentos. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. p 262 
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Capitulo 3 - A Hist6ria da Excelsior 

A reconstrw;ao da trajet6ria da TV Excelsior foi elaborada a partir dos 

depoimentos orais coletados pelo !DART e depositados no Centro Cultural Sao Paulo 

(SCSP), divisao de pesquisas. Tambem foram realizadas novas entrevistas ao longo do 

ano 2000
37 

pelo pesquisador para obter informa<;:oes adicionais. Alem dos depoimentos, 

tambem foram consultadas obras referentes a hist6ria da televisao no Brasil, 

apresentadas no capitulo 2, enriquecendo-se assim o olhar sobre a hist6ria da Excelsior. 

Figura 1 

Segundo Logotipo da TV Excelsior 

( o primeiro era urn foguete que circulava ao rector do planeta Terra, que nao foi conseguido) 

37 
As entrevistas foram realizadas com: Alvaro Moya, primeiro diretor artfstico da TV-Excelsior; Carlita 

Adese, gerente comercial de 1962 ate 1968; Edgard Amorim, pesquisador do !DART, que realizou 

pesquisa sobre a Excelsior; Ferreira Neto, Ultimo diretor superintendente da TV Excelsior; Geraldo 

Tassinari, contato da MacCan Ericson no Brasil na decada de 60; Joao Peticov, diretor de arte entre 1962 e 

1967. 
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A TV Excelsior, inaugurada em 9 de Julho de 1960, era uma empresa de 

comunica<;oao pertencente ao grupo Simonsen, tendo Mario Wallace Simonsen como seu 

presidente nas entrevistas e documentos
38 

Constam ainda como s6cios Jose Luiz 

Moura, exportador de cafe de Santos, e Joao Scantimburgo, na epoca, proprietario do 

jornal Correia Paulistano. Joao Scantimburgo, em depoimento concedido ao Centro 

Cultural Sao Paulo, em 1984, relatou como se iniciou a televisao Excelsior: 

"Aj!nal eu me decidi comprar o Canal 9, e, par acaso, par circunstdncias 

fortuitas, eu vim a me par em cantata com uma pessoa com quem eu mantinha as 

me/hares relar,;i5es na epoca, que era o senhor Mdrio Wallace Simonsen, que era 

presidente do Banco Noroeste na epoca e um grande homem de neg6cios. Eu falei a 

respeito do canal de televisiio e ele manifestou o interesse em participar da sociedade." 

( Joao Scantimburgo- 1984- IDART pp. 1)
39 

Com a entrada de Mario Simonsen na sociedade, houve o aporte tinanceiro 

necessaria para a inaugura~ao da emissora em 1960, e, urn ano depois, Mario Simonsen 

era o tinico proprietiirio da emissora: 

"Em 1961, um ana de pais, eu vendi e ele jicou sozinho. Ficou sozinho, formou a 

diretoria dele, depois que eu deixei e prosseguiu. Ele adquiriu mais 3 emissoras. Unlil 

38 Gentilmente fornecidos por Jose Antonio Dias, ex-advogado da TV Excelsior e s6cio do escrit6rio que 

foi sfndico da massa falida da TV Excelsior de 1971 ate 1990,ano em que se encerrou a falencia. 
39 Todos os depoimentos obtidos no !DART/SCSP serao identificados desta forma, nome do entrevistado, 

ano, !DART e pagina de onde a cita<;:ao foi extrafda. 
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no Rio Grande do Sui, uma no Rio e uma em Bela Horizonte e formou uma cadeia de 

televisiio, a epoca, uma das mais ouvidas, de mais sucesso e eu me separei dele nesse 

perfodo. "
40 

(Joao Scantimburgo- 1984- IDART pp. 3) 

0 ano de 1961 tambem foi o da elei~ao presidencial para a escolha do sucessor 

de Juscelino Kubistchek da qual saiu vitorioso Janio Quadros. Esta elei~ao teve uma 

forte influencia na Excelsior, pela saida de todos os s6cios com a compra sucessiva das 

partes por Mario Simonsen, como conta Alvaro Moya: 

"Eram dais s6cios o Jose Luis Moura que era fig ado a cafe de Santos, na cidade 

de Santos e o Mario Wallace Simonsen. Os dais eram s6cios, e era eleir;iio para 

Presidencia da Republica. 0 Mario Wallace Simonsen Zig ado ao Juscelino Kubitschek 

que ria apoiar o Lott para Presidente da Republica. Ele falou, "niio, o canal nove vai 

apoiar o Lott. " E o Moura que era ligado ao Jtinio Quadros, falou "niio, o canal nove 

vai apoiar o Jtinio Quadros". Entiio criou(-se) um impasse porque os dais niio queriam 

fazer uma televisiio que apoiasse os dois(candidatos), eles queriam que a televisiio ... 0 

Moura falou " eu comprei para apoiar o Jtinio Quadros ", comprou de Victor Costa 

para apoiar o Jtinio Quadros eo Simonsen niio. (Ele) queria apoiar o Lott. Entiio o Jose 

Lufs Mourafalou o seguinte: "Eu oferer;o tanto ate amanhii ao meio-dia. Se voce ate ao 

meio dia comprar a minha parte, voce fica sozinho e voce aproveita o Lott, se, ate ao 

meio dia voce niio comprar eu compro a sua parte por essa mesma quantia e eu vou 

40As emissoras do Rio de Janeiro e Belo Horizonte eram propriedade do grupo Simonsen e foram 

batizadas de Excelsior. A emissora de Porto Alegre tambem propriedade do grupo Simonsen era chamada 

de TV Gaucha. Estas tres juntamente com a emissora de Sao Paulo, formavam o embriao da primeira rede 

com quatro canais exibindo a mesma programa,ao e pertencentes ao mesmo grupo empresariaL 
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apoiar o Janio Quadros". Af no dia seguinte, antes do meio-dia, o Simonsen virou e 

falou: "Eu compro a sua parte." Comprou a parte do Moura, o Moura saiu, avisou o 

Janio Quadros que ntio tinha mois a Televistio para apoia-lo e o Mario Simonsen 

apoiou o Lott. 0 Lott perdeu a eleir;:ao, o Janio foi eleito e o Janio chamou Saulo 

Ramos, que era diretor comercial da TV Excelsior (e) que depois foi Ministro da 

Justir;:a, para ser Oficial de Gabinete do Janio, ld em Brasflia. Eu acumulei as funr;:oes 

de diretor artfstico e diretor comercial enquanto o Saulo estava ld em Brasflia. Enttio, a 

Excelsior ntio ficou mal com Janio Quadros, porter apoiado o Lott. " ( Alvaro Moya-

2000- pp. 3)
41 

Nos prirneiros anos de funcionarnento, a Excelsior era urna ernissora pequena e 

rnodesta nas suas realizag6es, mas ja apontava urn ernbriao das transforrnag6es que iria 

introduzir nos pr6xirnos anos. Passados os prirneiros rneses do governo Jiinio Quadros, 

corn o advogado e conselheiro Saulo Ramos, ligado ao governo federal, a diregao da 

ernissora estava dividida ern tres departarnentos que se interligavarn e se respeitavarn, 

como afirrna Moya: 

"E de uma certaforma eu tinhafeito um acordo como Paiva, como Armando 

Piovezan e com o Saulo Ramos. Eles diziam o seguinte: "Olha a tecnica monta o 

esquema, o departamento comercial vende, a administrar;tio organiza. Agora. quando a 

estar;:iio entra no ar, a[ e minha responsabilidade, porque eu sou diretor artistico. E o 

publico que estd assistindo o programa, a programar;tio da televistio, e ele tem que ter 

41 As entrevistas realizadas por este pesquisador conterao apenas o nome do entrevistado, o ano e a pagina 

da transcric;ao. 
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uma resposta. Entiio (com) a televisiio no ar, a responsabilidade e minha." Entiio eu 

podia cortaro intervalo comercial se eu quisesse, eu podia modificar o sistema tecnico 

no momenta em que a televisiio estivesse no ar, quer dizer foi um acordo - como nos nos 

ddvamos muito bem - um acordo quase que imposs(vel de ser feito na televisiio naquele 

momenta - que internamente o dire tor tecnico tinha muito me do que diretor art(stico 

fosse mais do que ele. E a Excelsior e que abriu esse caminho que mais tarde a TV 

Globo utilizou. Esse esquema tambbn, que o Walter Clark e o Bani mandavam 

totalmente na TV Globo, mas foi esse acordo que eu fiz com eles tres e que a televisiio 

no ar era minha responsabilidade, entiio ela entrava no ar e eu que mandava na 

televisiio. E isso entiio possibilitou que a TV Excelsior tivesse uma qualidade tecnica, 

uma qualidade art(stica muito apurada, e tivesse tambem uma liberdade de mudar 

coisas, enquanto ela estivesse no ar. Foi aquela entrevista que eu fiz com Jean Paul 

Sartre, par exemplo, eu tirei a TV Excelsior do ar, e ela das 21 horas ate de madrugada 

ficou so entrevistando o Jean Paul Sartre. No dia seguinte o Saulo Ramos ia ter que 

explicar para as patrocinadores porque o programa dele(s) niio foi para oar. Mas as 

proprios patrocinadores diziam; Puxa, voces entrevistaram o Jean Paul Sartre, quer 

dizer, eles ganhavam uma semana no patrodnio, mas de uma certa forma eles viam que 

a TV Excelsior tinha realizado um feito excepcionat2 
" ( Alvaro Moya- 2000- pp.l 0) 

Ainda na epoca da prirneira diretoria, foi forjado urn acordo entre os diretores 

que garantia urn rnaior envolvirnento dos departarnentos nos resultados da emissora. 

Este tipo de acordo tambern seria celebrado posteriormente na rede Globo entre Walter 

42 Para saber mais sobre esta visita consulte SARTRE, Jean Paul. Sartre no Brasil: a conferi!ncia de 
Araraquara. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

59 



Clark, Boni e Roberto Marinho. A remunera<;:iio da diretoria estava atrelada a uma 

porcentagem do resultado do departamento comercial, isto e, quanto mais a emissora 

faturasse, maior seria a remunera<;:iio dos diretores, Alvaro Moya explicou como foi 

realizado este acordo: 

"0 Saulo Ramos como diretor comercial e como uma pessoa que entendia da 

parte administrativa. A parte empresarial, digamos assim, ele falou: Eu acho injusto 

que os 10% que o departamento comercial capta para a televisiio fique s6 no 

departamento comercial, s6 o diretor comercial e s6 os cantatas e que tern percentual. E 

eu acho isso injusto porque voce Maya, o Paiva e o Piovezan deveriam ter urn 

percentual tambem. Entiio vamos fazer o seguinte, eu como diretor comercial saio do 

percentual da dire(,:iio comercial e a verba do departamento comercial, fora o que a 

gente paga para os contatos, a gente divide entre n6s quatro. 

Entiio deu 0, 7% para ele Saulo, que abriu milo, ele tinha um percentual maior se 

ele ficasse sozinho como diretor comercial, ele abriu milo do percentual maior dele do 

departamento comercial, ficou com 0,7%, eu com 0,7%, o Paiva 0,7% e o Armando 

Piovezan com 0, 7%. 

lsso aqui era um percentual excepcional,(e esse acordo) e que abriu caminho 

para o Walter Clark o Roberto Marinho e o Bani, quando chegaram na TV Globo 

proporem para o Roberto Marinho, que a TV Globo niio era nada era uma televisiio 

sem nada, um percentual ( semelhante) dizendo: Olha, se a televisiio der dinheiro n6s 

ficamos com tanto por cento. 0 Roberto Marinho que era um homem de jomal, deu esse 

percentual para ele(s)." (Alvaro Moya- 2000- pp.l3) 
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Mas os resultados da ernissora eram pequenos e, em 1962, Mario Simonsen 

montou uma nova diretoria que inclufa dois ex-diretores da Radio Bandeirantes de Sao 

Paulo: Alberto Saad e Edson Leite. Foi sob a adrninistra<;:ao dos dois ultimos que a 

Excelsior teve sua melhor fase e assurniu a lideran<;:a de audiencia e de capta<;:ao de 

verbas, que, na epoca, ainda eram pequenas em compara<;:ao com os numeros atuais. 

Foram Edson Leite, na dire<;:ao artistica, e Alberto Saad, na dire<;:ao geral, que 

implantaram uma nova maneira de fazer televisao no Brasil, muito copiados do modo de 

produ<;:ao radiof6nico, ja que os dois eram originarios do radio. Foram inovadores e 

ousados para urn veiculo ainda em fase de desenvolvimento, tanto tecnico quanto com 

rela<;:ao a linguagem. Sob esta dire<;:ao a TV Excelsior foi aos poucos conquistando 

espa<;:o tanto de audiencia como entre os patrocinadores dentro da sociedade brasileira. 

Alberto Saad falou da sua visao sobre a televisao que montou: 

" .. nos estabelecemos uma programac;ao comercial da qual nao abriamos mao 

por prec;o nenhum Porque, alias, (a programac;ao) e fundamental, porque a televisao 

nao deixa de ser uma industria e como toda industria ela tern que ser planejada. A 

televisao e uma industria diffcil, porque em qualquer industria voce tern estoque; voce 

vendeu uma parte dele e fica como resto. Na televisao, voce queimo todo o teu estoque 

no ar, se voce nao vender (a programac;ao) nao tem estoque nenhum. Voce perdeu todo 

o capital empregado." (Alberto Saad- 1984- IDART- pp. 9) 

Seu colega e amigo, por muitos anos, Edson Leite, tambem compartilhava desta 

visao: 
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"A Excelsior estabeleceu principalmente uma ideia de empresa industrial de 

televisiio. Nos vendfamos os nossos programas para todo o pais. Valorizamos o pret;;o 

do hordrio nobre e diminuimos a durw;iio do intervalo para 4 minutos." (Edson Leite-

1977 - Trinta anos de televisii.o pp. 3)
43 

A visii.o industrial tambem estava presente na primeira diretoria, e uma grande 

preocupa~ii.o para com a audiencia ja refletia o que estava por vir, Alvaro Moya falou 

sobre este assunto: 

"Primeiro porque ela (sempre) entrava no hordrio (estabelecido). E entiio, 

quando eu vi na televisiio americana o bip do hordrio de entrar no hordrio, eu disse, po, 

isso tern que entrar no Brasil ! E quando eu vim para o Brasil nos colocamos o bip de 

entrada de programa no hordrio. Entiio foi a prime ira vez em que a televisiio comet;;ou a 

entrar dentro do hordrio ! Porque a televisiio costumava atrasar 40 minutos um 

programa de televisiio que deveria entrar naquele periodo. E a Excelsior jd entrou com 

esse ... , com esse estilo empresarial, num estilo de televisiio sabendo que o tempo era um 

espat;;o de jornal. Voce niio pode publicar uma revista com algumas pdginas em branco, 

ou um jornal com algumas pdginas em branco. Quer dizer, a televisiio niio podia 

atrasar 40 minutos uma programat;;iio. Ela tinha que entrar no hordrio e a Excelsior e 

quem comeqou a entrar no hordrio." (Alvaro Moya -1984- IDART- pp.l8) 

43 Este depoimento do especial exibido pela TV Cultura de Sao Paulo, em comemora<;iio dos 30 anos da 

televisao. encontra-se transcrito no IDART/SCSP. 
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TV EXCELSIOR 

Figura 2 

Slide promocional 

da TV Excelsior 

de filme de 

Charles Chaplin. 

Como resultado desta etapa da pesquisa percebemos que a trajet6ria da televisao 

Excelsior pode ser dividida em quatro fases distintas, que sao: 

de 1960 ate 1962 -A fase que se caracteriza pelo processo de funda~iio. 
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de 1962 ate 1964 - A fase que foi denorninada a chegada dos 

de 1964 ate 1968 - A fase de interrupriio de crescimento da rede 

te1evisi vapor interferencias s6cio-politicas. 

de 1968 ate 1971 - A queda - fase final levando a extin~ao da rede 

televisi va. 

""A denomina<;ao "Os Viindalos" foi dada por Carlito Adese em entrevista concedida para esta pesquisa, 

quando contou da sua experiencia nesta segunda fase da Excelsior, e por considerarmos que este apelido 

foi aceito e incorporado pelo grupo de profissionais representados por Car!ito Adese, batizamos esta fase 

em sua homenagem. 
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1- Fundac;;ao 

A funda~ao da Excelsior aconteceu em 9 de Ju1ho de 1960. A emissora nao 

possuia predio proprio e alugou o Teatro Cultura Artistica na rua Nestor Pestana, no 

centro de Sao Paulo. 

Este inicio e descrito por Alvaro Moya, primeiro diretor artistico da Excelsior, da 

seguin te forma: 

" ... eu tinha acabado de chegar dos Est ados Unidos, eu tinha feito uma balsa de 

estudos, tinha trabalhado na TV americana e vi como a televisc1o americanafuncionava 

e imaginei que o jiauro da televisc1o brasileira fosse o esquema da televisc1o americana. 

E entao eu trouxe o sistema da televisZio americana para implantar na TV Excelsior, 

aqui em SZio Paulo." (Alvaro Moya - 1984- !DART - pp. 2) 

Figura 3 

Logotipo do Canal 9 -TV Excelsior,. 
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A familia Simonsen, dona da Excelsior, logo ap6s a compra de todas as partes 

societarias, colocou no comando da emissora o filho mais velho de Mario Simonsen, 

Wallace Simonsen Netto. Ele descreve a sua inser~ao na emissora como uma tentativa 

do pai de dar a ele uma fun~ao: 

"A Excelsior foi para oar e jicou um canal sem audiencia durante a/gum tempo. 

Naquela epoca eu era muito jovem e meu pai estava querendo me situar, me colocar em 

alguma coisa em que eu pudesse produzir e entiio eu jili ser diretor da Excelsior. 

Quando a Excelsiorfoi colocada no ar, ela foi colocada par auxiliares do meu pai que 

niio tinham nada a ver com televisiio, que niio entendiam nada da coisa, quer dizer, foi 

unuz coisa mais amadoristica passive!. Eta nczo tinha nada a ncio ser o necessdrio para 

ira inuzgem para oar e era o espfrito da epoca. a televisiio rea/mente artesanal." 

r 
(Wallace Simonsen Netto -1981- FUNARTE- pp. 1)) 

0 projeto, segundo Moya, era utilizar a televisao Excelsior que, associada a uma 

rede de emissoras em varias cidades brasileiras, implantaria e administraria urn sistema 

de transmissao nacional nos moldes do que hoje faz a Embratel. 0 grupo Simonsen, por 

estar ligado ao mercado internacional e perceber a vanguarda dos acontecimentos, 

pretendia basear sua rede de comunica~ao nas emissoras de televisao e possuia 

informa.;:oes privilegiadas: 

"A nossa proposta naquele momenta era, a partir dos mercados principais que 

eram Sclo Paulo, Rio, Bela Horizonte e Porto Alegre, partir para uma cadeia, porque 

"Este depoimento concedido por Wallace Netto a FUNARTE do Rio de Janeiro em 2 de setembro de 

1981, tambem esta arquivada no IDART/SCSP. 
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nos jd sab{amos desse plano de satelite que veio a se concretizar depois." ( Wallace 

Simonsen Netto -1981- FUNARTE- pp. 8) 

A Excelsior, queria respeitar o telespectador, nos mesmos moldes da televisao 

americana, por isso havia rigor no tempo do intervalo comercial e a preocupa<;iio em nao 

deixar o publico aguardando a prograrna<;iio: 

". Tfnhamos duas estrategias. A primeira era ligada a essa primeira fase da 

Excelsior que era quando nos tfnhamos apenas um teatro, quer dizer, voce fazia um 

programa e teria que ter pelo menos meia hora ou uma hora para mudar o cendrio e 

entrar com outro tipo de programa. Entiio ela tinha apenas um palco, e entiio ela tinha 

que colocar, por exemplo, um programa digamos das 7 as 8 e ela tinha que colocar 

alguma coisa das 8 as 8:30 que seria um telejomal, para depois entiio das 9 as 10 fazer 

um show. e as 10 entrar com um filme. Entiio nos tfnhamos essa estrategia de 

programas de meia hora ou de uma hora apenas, como estrategia, porque nos tfnhamos 

praticamente um (unico) estudio." (Alvaro Moya - 1984- IDART - pp. 11) 

Esta preocupa<;iio tecnica, em manter a prograrna<;ao sempre no ar, era, a 

princfpio, respeito para com o telespectador e uma estrategia para manter a audiencia 

que, nos intervalos de prograrnas poderia mudar de canal. Nesta epoca, as emissoras 

concorrentes tarnbem enfrentavam problemas semelhantes e muitas vezes precisavam 

alongar os intervalos comerciais a fim de resolver problemas tecnicos nos esttidios dos 

prograrnas que eram feitos ao vivo, o que irritava os telespectadores e os fazia procurar 
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outros programas em emissoras diferentes. Carlito Adese, gerente comercial a partir de 

1962, tambem se lembra dos comerciais infindaveis: 

"Veja bern, vamos tambem reportar a epoca, entao o seguinte, os intervalos 

comerciais eram infinddveis, haviam intervalos de vinte minutos, ate de trinta minutos, 

porque as programar;oes nao respeitavam o hordrio. Entiio marcavam (o) grande 

programa da epoca "x" as 9h da noite, mentira ele entrava quinze para as dez. Entao 

os anunciantes vinham com aquela enxurrada de anuncios , entendeu! Entao o Edson 

Leite criou cinco a tres minutos. Eram tres minutos, cinco minutos, depois foi 

aumentando urn pouquinho mais para ter rentabilidade, mas no comer;o era de do is ou 

tres minutos. Eu nao me lembro, mas depois passou a cinco, era uma novidade na 

epoca uma coisa fantdstica, (par )que os intervalos eram infinddveis. 0 presidente da 

Republica Janio Quadros sancionou uma lei46
, af e que veio aqueles quinze minutos par 

hora. aquela obrigatoriedade de quinze minutos. Entao foi isso foi urn lanr;amento 

fantdstico." ( Carlito Adese- 2000- pp. 2 ) 

Esta preocupa~ao, uma novidade no contexte da epoca criou uma rela~ao de 

respeito e profissionalismo dos funcionanos da emissora para com o publico, indicando 

uma visao empresarial de atendimento ao cliente que apenas as forrnas evolufdas de 

capitalismo possufam, denotando uma tentativa de moderniza~ao dos meios de 

comunica~ao de massa na sociedade brasileira. Como aponta Renato Ortiz:" 0 periodo 

46 Decreta n° 50.450 de 12 de Abril de 1961, que regulou o tempo de intervalo comercial entre outras 

deliberaq6es. Segundo seu artigo 9° o tempo maximo de intervalo realizado com slides, filmes e videoteipe 

e de 3 minutos. No artigo I oo e determinado que urn intervalo produzido ao vivo, pode ter no maximo 5 

minutos. 
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que consideranws e marcado par toda uma utopia nacionalista que busca concretizar a 

sa(da de uma sociedade subdesenvolvida de sua situa\:iio de estagna\:iiO. "
47

• 

Apesar da seriedade com que conduziam o trabalho, os profissionais da Excelsior 

criaram urn ambiente descontrafdo para realiza-lo, nao havia grandes inimizades e a 

confian<;a na competencia de cada urn estimulava a criatividade e a inova<;ao. Talvez 

este ambiente agradavel fosse urn catalisador das boas ideias, porque todos eram ouvidos 

e percebidos como colaboradores da nova emissora criando uma equipe afinada. Alvaro 

Moya descreve como era trabalhar na Excelsior na sua primeira fase: 

"Na minha epoca era divertid(ssimo, era uma farra. Porque era 18 Soares, 

Manoel Carlos, Leon Eliachar, fuca Chaves, Agostinho dos Santos. Era uma turma 

muito divertida, entiio a gente ria, brincava muito, fazia muita folia. 0 ambiente nos 

bastidores da TV Excelsior niio tinha aquelas futricas que tinha na TV Tupi, que tinha 

na TV Paulista, niio tinha aquele neg6cio. Teve dais funciondrios meus, que eram 

amigos meus, que eu trouxe do canal cinco e eles dais comer;:aram a brigar com 

picuinha um contra o outro. Eu botei as dais na sala e falei: Olha n6s tres sofrenws 

muito na OVC(Organizar;:i5es Victor Costa), na (TV) Paulista, n6s fomos perseguidos , 

aquele ambiente era muito ruim N6s viemos aqui para a Excelsior para criar um 

ambiente agraddvel. ( Aqui Moya se vira para urn !ado como estivesse falando com urn 

dos envolvidos no epis6dio): Se voce nao gosta dele, e voce nao gosta dele, tudo bem. 

Se voce nao gosta do trabalho que ele faz, e ele niio gosta do trabalho que voce faz tudo 

bem . S6 que, niio pode criar um clima, porque se voces dais come\:arem a brigar, todo 

47 ORTIZ, Renato. op cit - p 108 
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mundo (vai) comer;ar a brigar,(e) aqui vai virar a mesma porcaria que e a TV Tupi, a 

mesma porcaria de bastidor que a outra emissora. Entiio com grande pesar, (por)que 

sou amigo dos dais, gosto(de voces), mas, vou mandar voces embora. Entiio eu vou dar 

uma chance para voces. Porque todo mundo jd diz: Ah, o !tala niio gosta do Vicente, o 

Vicente niio gosta do !tala jd estd um disse que disse. Entiio acaba isso seniio, 

infelizmente, nos vamos ter que mandar voces dais embora, com dar no corar;iio, porque 

voces dais siio puta amigo meu, eu que tirei voce( s) da Paulista e voces estiio trazendo 

aquele ambiente ruim para cd. Parou!" (Alvaro Moya- 2000- pp. 16) 

0 ambiente de trabalho agradavel tambem foi propfcio para uma grande 

interas;ao entre a emissora e o mercado publicitario que desde o infcio se ligou a 

Excelsior e patrocinou os programas. Joao Scantimburgo diz que ficou feliz com a 

receptividade das agencias e que a emissora ja comes;ava a apontar como uma boa 

promessa, neste infcio de vida: 

"A parte comercial tinha um diretor comercial. Quer dizer, como todas as 

empresas fazem, ( ele) cuidava de visitar as clientes. Como a televisiio se projetou de 

pronto e conquistou um grande publico, foi muito fdcil ter publicidade. 0 circulo 

publicitdrio todo na epoca era muito menor que hoje. N6s tfnhamos as grandes firmas 

que anunciam em televisiio, anunciaram a Antdrtica, a Souza Cruz, e as autom6veis jd 

estavam comer;ando, a Volkswagen jd havia, a Ford, a General Motors, jd 

anunciavam." ( Joao Scantimburgo- 1984- IDART pp. 6) 
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Alvaro Moya foi o primeiro diretor artfstico da Excelsior, e, segundo diz, por 

motivos particulares, pediu demissao em 1962. Em sen depoimento, ele conta que por 

causa de urn rompante de raiva nao conduziu Boni para a dire~ao da Excelsior: 

"Eu estava chateado. Um dia eujiquei chateado, entrei nasal a do Paulo UchOa 

de Oliveira, briguei com ele, pedi demissa a e falei e irrevogdvel. Vi rei as costas e jiti 

embora. Ai eles tentaram, teve fatos gozados na hora que eu pedi demissao eu jiti no 

Jose Aldintara Machado, na ( agencia)Aldintara Machado e 16. estavam o Carlita Maia 

o Otton Cherd um monte de gente que apoiava muito, o prdprio ......... 

Entc1o eu jiti 16. avisar que eu tinha pedido demissao. E nessa hora o Bani que 

trabalhava na Alcantara Machado, entrou na sala e eu falei: "Eu pedi demissdo Bani, 

voce que sonha em ser Diretor Artistico de televistio, porque ele escrevia o Simonete 

Show, vai hi que eles contratam voce como dire tor artistico. 

Ai elefalou: "Mas com quem eufalo?" 

Eu disse: Ntio fala com ninguem. ( E sd) voce jicar no corredor (pais) o prime ira 

que aparecer no corredor eles peg am! 

Eu estava puto da vida com a Excelsior e falei de uma mane ira assim. Mas na 

verdade depois quando eu encontrei como Bani, eu pedi des culpas para ele. Eu falei: 

"Olha, na verdade, eu estava irritado com a TV Excelsior e falei de uma mane ira assim, 

se eu tivesse falado serio: "Vai 16. e fala com o Saulo Ramos, (que o Saulo Ramos 

conhecia o Bani) e diz que eu recomendo voce. Se eu tivesse fa/ado assim, quem sabe o 

Bonifosse 16. e tivesseficado no meu Iugar. Mas, como eu estava meio irritado com a TV 

Excelsior, falei de uma mane ira gozadora. Falei, vai 16. e fica no corredor que eles vao 



pegar o primeiro que ta no corredor para jicar no meu Iugar. E, anos depois, quando eu 

almocei como Bani, eu pedi desculpas para ele. Fa lei, olha Bani quem sabe a hist6ria 

da televisiio fosse diferente se eu niio tivesse irritado naquele momenta, niio tivesse 

levado na gozm;iio e tivesse fa/ado serio: Vai Ia (e) fa/a como Saulo Ramos. fa/a que 

eu recomendei voce." (Alvaro Maya- 2000- pp.ll) 

Figura 4 
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2 • Os Viindalos 

Figura 5 

Campanha iniciada em 1963, logo ap6s a chegada do elenco contratado por Edson Leite e Alberto Saad. 

Em 1962, Alberto Saad e Edson Leite foram contratados respectivamente para 

assumirem a dire<;ao geral e artistica da TV Excelsior. E a partir da entrada destes dois 

profissionais que podemos estabelecer uma nova fase na hist6ria da Excelsior. Carlito 

Adese, na entrevista concedida para esta pesquisa, cunhou o apelido "os Vandalos" para 

o grupo que acompanhou este dois profissionais vindos do radio, com o qual n6s 

denominamos esta fase da trajet6ria da Excelsior: 

" Antes a Excelsior era o tempo do Scantimburgo, do Alvaro Maya, Cyro Del 

Nero. A segunda Excelsior com Edson Leite, Alberto Saad e vie ram os vdndalos, todos 

n6s - grCll;as a Deus, os vdndalos que somos os pais a{ da TV Globo" (Carli to Adese-

2000- pp. 3) 
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Vandalos, por alusao as reformula<,;5es e novas ideias que os dois diretores 

trouxeram para a televisao. Agressivos, Edson Leite e Alberto Saad buscaram modificar 

rapidamente o modo de produ<,;ao da televisao e, avalizados por Mario Simonsen, 

puderam investir maci<,;amente na emissora. Vindos do radio, os dois possufam grande 

conhecimento sobre as tecnicas de transmissao em rede e grande respeito pelo 

espectador, corroborando a antiga preocupa<,;ao dos primeiros diretores em privilegiar a 

rela<;:ao como publico. Sua contrata<,;iio foi avalizada inclusive por Alvaro Moya: 

"Quando o Wallinho jctlou que o Edson Leite eo Alberto Saad foram mandados 

embora da Radio Bandeirantes e que todo o plano que eles tinham para a TV 

Bandeirantes mzo iria mais ser utilizado, ele jctlou: Eu estava com vontade de trazer os 

do is. 

Eu disse: Eu recomendo, eu acho eles do is muito bons, eu tb sempre Ia na Rddio 

Bandeirantes, o Joiio Saad gosta muito de mim, eu gosto muito do Joao Saad. Eu estava 

sempre como Paulinho de Carvalho gostava muito dele, ele gostava de mim tambbn e 

eu j(tlei eu acho que o Edson Leite e Alberto Saad e Ut!Ul boa, (por)que eles tem um 

plano muito bom para TV Bandeirantes e eu recomendo eles para cd" (Alvaro Moya-

2000- pp. 11) 

Os novos diretores assumiram com Mario Simonsen o compromisso de aumentar 

a audiencia da Excelsior recebendo verbas e carta branca para transformar a emissora na 

primeira colocada em audiencia na cidade de Sao Paulo e no Rio de Janeiro. Para atingir 

este objetivo, eles investiram em novas ideias e em contrata<,;ao de pessoaL 
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"Porque eles tinham o aval do Wallinho, que o Wallinho fa lou: Born, entiio n6s 

vamos botar dinheiro na TV Excelsior porque agora n6s jd vimos que televisiio e um 

neg6cio. Is so aqui vai para a }rente, n6s temos a rede pela frente. Estava tudo armada 

para fazer assim. Eu acho, na minha opiniiio, que o Edson desmontou o esquema da 

televisiio americana, porque ele niio conhecia esse esquema da televisiio americana, 

quer dizer, ele injlacionou a TV Excelsior, num sentido benejico, do ponto de vista de 

saldrio de funciondrios, mas e/e contratou mais gente do que cabia em vinte e quatro 

horas por diana televisiio." (Alvaro Moya- 2000- pp. 12) 
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Figura 6 

AnU.ncio de Jornal de 1963. Com a injeqffo de dinheiro. chegam novas equipamenros. Entre eles cameras 

coloridas. que sao amp!Jmente anunciadas, mas, devido a falta de recursos no pais a televisJo em cores s6 

se instala em 1972.-l-8 

Com pessoal novo, equipamentos e dinheiro, os dois novos diretores executaram 

uma serie de ideias que estavam latentes e que s6 aguardavam o momenta propfcio para 

serem colocadas em execw;;ao. Edson Leite descreve uma das novas ideias que 

implementou: 

18 Sobre isso ler : MATTOS, Sergio. op cit- p 275 
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" .... eu resolvi incentivar a produr;iio de telenovela, mas s6 que todo dia. como 

era feita na Argentina. Quando eu jiz a prime ira nove/a did ria me chama ram de louco. 

nos mllros canais. Quando eu jiz a segunda, ou melhor, o segundo hordrio de 

telenovela didria me chamaram de paran6ico. Quando eu fiz o terceiro horcirio e todos 

com audiencia e sucesso dos artistas, as outras emissoras passaram a copiar o 

esquema." (Edson Leite- 1977 - Trinta anos de televisao- pp. 2) 

Figura 7 
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Atentos e empreendedores, os dois diretores atuavam em harmonia e podiam 

assim inovar constantemente. 0 aporte de verbas parecia ser inesgotavel, pois ainda em 

1962, para amp1iar seu nucleo de produ~ao, iniciaram uma serie de contrata~5es, 

buscando profissionais nas emissoras concorrentes (pondo fim a urn acordo existente 

entre os donos de emissoras que proibia este tipo de a~ao)
49

, o que causou indigna~ao e 

uma forte onda de processos judiciais que se arrastaram por muitos anos. Essa maneira 

de a1iciar os artistas movimentou o mercado, pois os salanos foram aumentados muitas 

vezes. 

Edson Leite explica: 

"Comer;amos reformulando as atrar;oes e trazendo os grandes cartazes das 

outras emissoras para a nossa. Trouxemos Tardsio Me ira, Gloria Menezes, Francisco 

Cuoco, Moacir Franco, Georgia Gomide e muitos outros artistas que estavam jczzendo 

sucesso na epoca. Iniciamos a valorizar;do desses artistas pagando salclrios muito 

maiores do que eles recebiam e diminuindo o tempo de permanencia deles no ar para 

nc1o queimd-los." (Edson Leite- 1977 - Trinta anos de te1evisao- pp. 1) 

Alberto Saad tambem confirma o aumento de salarios, e sua explica~ao e a 

seguinte: 

"Isso era wna preocupar;c1o bastante nos sa. porque nos praticamente nc1o eramos 

capitalistas, nem tinhamos recebido por heranf·a esse trabalho. Quer dizer, eramos 

-J.
9 Varios depoentes se referiram a existencia deste acordo, batizado informalmente de "convenio". Renata 

Ortiz tambem cita este acordo : " E o caso do chamado "acordo de cavalheiros" entre os do nos das 

emissoras, pacta atraves do qual eles se comprometiam a nao empregar funcionarios que trabalhassern 

para o seu "concorrente". (ORTIZ, Renato. op cit- p. 90) 

78 



profissionais que tambbn vivfamos e sofrfamos com o problema. Sendo assim, se 

tornava mais jcicil n6s compreendermos a situar;iio dos denuzis elementos que 

compunham, vamos dizer, o mundo que fazia a televisiio. E WIUl das grandes 

preocupar;oes nossas era fazer com que os elementos que trabalhassem em televisiio 

tivessem, assim, UJIUl certa paz de espirito. E outra co is a, fazer pagamentos justos, com 

o merecimento de cada elemento. Is so de jato foi um trabalho que a Excelsior implantou 

no Brasil." ( Albe1to Saad- 1984- IDART- pp. 3) 

Figura 8 
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Campanha para mostrar os novas contratados da ernissora em 1963, com a grade de programa~ao e os 

destaques de novas equipamentos. entre eles os equipamentos coloridos. 
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A quebra do convenio realizada por Edson Leite e Alberto Saad, chegou ate o 

escrit6rio de Mario Simonsen, como relata Wallace Simonsen: 

"Naquela epoca, isso em 59, por af, havia uma coisa odiosa que era o chamado 

convenio entre as esta<;iJes, ou seja, um detenninado artista ou elemento que 

trabalhasse numa estar;ao e fosse dispensado de/a, por a/gum motivo, n[io era 

contratado por outra esta<;cio, ele virava um paria dentro do meio. Eu me /embro que o 

primeiro caso desses, que ocorreu comigo ja na dire<;[io da estw;:ao, foi um caso como 

Silvio Caldas. Na epoca ele tinha um programa de muito sucesso na Record, mas ele 

brigou, nc!o sei porque, saiu, e eu o contratei. 0 Edmundo Monteiro, que era o diretor 

geral da Tupi em Sao Paulo, pediu ao meu pai que jizessemos uma reunicio com ele e 

chegou, inclusive, a mnea~·ar meu pai. Como eu era muito nw~·o comecei a questiona-lo 

de umaforma mais dura, coisa que n[io faria hoje, porque a experiencia ajuda a gente a 

dar urnczs voltinhas, mas enjim ele nc!o conseguiu convencer meu pai de que eu estava 

agindo incorretamente, porque meu pai era um sujeito muito liberal e achava isso 

odioso tambem. Esse j'oi o primeiro passo para a quebra do convenio." ( Wallace 

Simonsen Netto -1981- FUNARTE- pp. 4) 

Alvaro Moya conta como ele viu esta mudan<;a de comportamento no mercado 

televisi VO da epoca: 

" A televis[io americana nc!o podia contratar o Frank Sinatra, nc!o podia 

contratar o Elvis Presley, ela pagava um cache para o Elvis Presley ir ld, e cobrava do 

cliente "olha nos vamos ter esses cartazes". Esse esquema que eu vi na televiscio 

americana eu trouxe para ca. (E ele vigorou) ate o momenta em que o Edson Leite 
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assumiu. Af ele teve verba para contratar um casting. Af a Excelsior gera um sucesso e 

ele en tao teve a possibilidade de contratar um casting, roubar o pessoal da TV Rio, da 

TV Record, de todo o /ado. Eu, cada vez que eu tirava um funciontirio da TV Paulista, 

ou da Tupi, para trabalhar na Excelsior o convenio que eles tinham, os patroes se 

reuniam para ter um teto de saltirio dos funciontirios (e) vinham reclamar. Uma vez o 

Paulo Uchoa de Oliveira veio, me chamou na sala e disse assim: 

'0 Walter George Durst. 0 Edmundo Monteiro veio me falar que o Walter 

George Durst e contratado dele e estti escrevendo para a TV Excelsior sob pseud6nimo. 

Eu falei e mentira, quem estti escrevendo eo A C. Carvalho, eu vou frazer ele aqui pro 

senhor ver" E eu trouxe o A C. Carvalho, corn nota, que ele recebia, (e) tal. Eo Paulo 

Uch6a foi lei no Edmundo Monteiro " Olha aqui e um tal de A C. Carvalho, ' e era 

mentira, A C. Carvalho era o Walter George Durst, (pois)o A C. Carvalho era amigo 

dele, ele pegava e dava a nota como se fosse ele, mas era o Walter George Durst, ele 

era meu mestre e eu m1o podia deixar ele na Tupi e ele niio fazer nada na Excelsior. 

Ate o momento que o Edson Leite teve verba, (e) entiio eu trouxe o Walter George 

Durst, o nilio de Lemos e o Lima Duarte. Entiio n6s entramos nasa/a do Edson Leite, e 

o Edson Leite propos a contratw;iio, eu niio me lembro exatamente os numeros, vamos 

chutar os numeros, vamos supor que o Edson Leite ofereceu duzentos e dez mil para o 

Lima Duarte ele ganhava vinte e um mil na TV Tupi. Quando n6s descemos os quatro o 

Tulio de Lemos e o Walter Durst, disseram: 

- Ele contratou o Lima. 

Niio, ele contratou os tres. 
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- Ele s6 falou do Lima. 

Eu subi na sala do Edson e disse: "Edson voce contratou tambbn o Durst e o 

Ttilio ou s6 o Lima? Ele disse: Nao. os tres. Equal o saldrio do Ttilio e do Durst? 

A mesma coisa! 

Eu desci e falei: Duzentos e dez para cada um. 

Era uma fortuna naquele tempo. "(Alvaro Moya- 2000- pp. 9 ) 

Figura 9 

Lolita Rodrigues. 

uma das 

contratadas da 

Excelsior. 

A politica das contrata~6es, atraves do roubo de talentos, foi a marca desta 

segunda fase da Excelsior. Carli to Adese justifica esta polftica em seu depoimento: 
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"A TV Excelsior niio tinha elenco, niio tinha nada. Tinha alguns programas que 

sobraram ainda da prime ira fase, a Simonete, a Bibi Ferreira e mais alguma coisa. 

Entiio, o que eles fizeram: foram buscar as grandes talentos, as grandes names, as 

grandes marcas, as grandes artistas famosos, dentre eles o prime ira assim de impacto 

foi a Gloria Menezes na epoca muito famosa, Tarcisio, af veio de roldiio a elenco. Veio 

um elenco da Tupi e basicamente 90 a 80% da Tupi, depois veio o elenco de humoristas 

do Rio de Janeiro, Chico Anfsio, todo mundo, tambem da TV Record do Rio que naquela 

epoca chamava TV Rio e um pouco aqui da TV Record de Siio Paulo mas a base mesmo 

de humorismo foi da TV Rio, do Rio de Janeiro e aqui(em Sao Paulo) foi a fonte 

que(todas) be be ram, foi a mile de todas, que e a TV Tupi. 

Bam, entiio como e que se seduzia? Primeiro era uma emissora que dava 

'trar;o '50 e eles estavam bern ld, mal au bern eles estavam em uma emissora que andava, 

de acordo com as recursos da epoca. Recem chegados de rddio, a grande maioria(da 

direr;iio da Excelsior). Entiio eles ofereciam rea/mente saldrios assim malucos para 

epoca, assim 200% a que o cara ganhava, 300% a que o cara ganhava e era assim." 

( Carli to Adese- 2000- pp.l ) 

Alem dos salanos, a Excelsior, sob a dire'<ao de Alberto Saad e Edson Leite, 

propiciou espa'<o para muitas inova'<oes, tanto tecnicas quanto artfsticas, criando novos 

programas e novos formatos de atra'<6es. Urn dos formatos revolucionanos, criados pela 

Excelsior, foi o telejomal entre as novelas, depois repetido por muitas emissoras. Esta 

50 
Jargao dos profissionais de televisiio para indicar que urn programa ou emissora nao consegue alcam;ar 

audiencia. Urn ponto de audiencia do IBOPE significa na Grande Sao Paulo, hoje, cerca de cern mil 

espectadores. 

A p 
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formula institufda de maneira intuitiva e repentina, como explica Carlito Adese, foi 

posteriormente estudada por muitos te6ricos e chamada de audiencia inercial, conceito 

que afirma que os telespectadores, ao serem conduzidos atraves da programa9iio com as 

chamadas dos pr6ximos programas, permanecem sintonizados na mesma emissora, 

seduzidos pela esperan9a de ver algo novo e inedito. Conforme Raymond Williams "isto 

se intensifica nas condir;oes de competir;iio, quando se toma importante para os 

programadores a retenr;iio da audiencia- ou como eles mesmos dizem 'capturd-los'

porum perfodo completo." 
51 

"Entiio jd tinha a novela das sete, (patrocinada pela) Gessy Lever; a novela das 

oito, (do) grupo Anacol-Kollynos e o Edmundo Monteiro e o Edson Leite brigaram, 

porque o Edmundo jd vinha chateado com o Edson porque o Edson jd tinha pego o 

elenco dele inteiro. Entiio houve uma reuniiio na Associar;iio da AESP - Associar;iio das 

Emissoras de Siio Paulo (em que)estavam o Dr. Paulo Machado de Carvalho, Edmundo 

Monteiro, Alberto Saad, Edson Leite. E o Edmundo falou para o Edson: Born, agora 

voce jd tern o seu elenco. voce jd pode trabalhar. 0 Dr. Paulo falou: "E ... voce pegou 

algum de mim, ld do Rio ... " entiio vamos fazer um pacta, ninguem mais tira artista de 

ninguem, tudo bern ? 

Mas o Edmundo estava louco com o Edson, porque o Edson bagunr;ou a casa 

dele, ele mandava no programa, ele mandava no hordrio, ele mandava no saldrio, ele 

mandava em tudo! Apareceu um cara que tomou tudo dele. Se bern que ld como o 

plantel era enorme na Tupi, ficou a Vida Alves, ficou esse que e famoso af na Globo ... 

51 WILLIAMS, Raymond. op cit- p 91 (ttadm;ao livre) 
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... 0 Limn Duarte ... 

Limn Duarte. evidente, ficaram muitos talentos porque ali, quer dizer, a 

Excelsior levou um plantel enorme, mas (ainda) ficou muita gente boa ld. 

Born, a( o que fez o Edmundo Monteiro(depois do pacta), pegou contratou 

somente um, chamnva-se Mdrio Moraes. Na epoca era umn dobradinha, Edson 

Leite(como) locutor esportivo e Mdrio Moraes que era comentarista. Depois de 

pactuado esse acordo, o Edson ficou louco, ele subia pelas paredes- "Eu quero dar a 

volta ... " ele gritava, ele babava. 

Porque dentro do racioc(nio ele foi trafdo, porque se voce pactuou um acordo, 

vamos respeitar o acordo, mas o Edmundo niio tinha bala para contratar dez, vinte, 

cinqiienta artistas da Excelsior. Entao o que ele fez, genialmente ele pegou um s6, mas 

foi o suficiente para deixar o Edson louco. 

0 Edson ficou louco quando (a Tupi) levou o Mdrio Moraes, a( (0 Edson 

dizia: )- "Eu quero dar a volta, eu quero dar a volta". Mas quem que vtio trazer, nao 

tern mais gente para trazer, tinha gente boa ld, mas jd nao cabia na programn,;ao, 

porque naquela epoca a Excelsior tambem estufou, tinha mnis artista do que poderia 

corresponder. Tambem teve fases de muitos artistas pedirem para trabalhar, que eles 

recebiam direitinho e queriam trabalhar. Entao nao pode trazer mais gente, porque 

aqui td lotado. Tern gente boa ld, mas nao podia trazer. Af alguem eu nao sei( quem), eu 

acho que foi o Helio Tozzi, ou foi o que eu te falei .... meu Deus do ceu .... o David 

Grimberg, um dos dais, ou os do is ou alguem, falou assim traz o Kalil Filho, o reporter 



Esso. Entiio traz, traz o Kalil Filho, urn so tambem, urn so que arrebentou, arrebentou, 

acabou de arrebentar a Tupi. E a Tupi, a unica coisa que ela respeitava, era o Reporter 

Esso que entrava aquele hordrio (7h20, 7h40) por af, entrava religiosamente. Af traz o 

Kalil, milhoes seduziram o Kalil. Kalil , urn homem maravilhoso como cardter, como 

co/ega e como artista, profissional entiio a toda prova. Ai seduziram o Kalil, niio sei 

por que saldrio maravilhoso ele veio. E de ram ainda a diret;;iio artfstica, mais urn cargo 

simbolico, mais sedut;;iio, e o Kalil foi seduzido e veio e eu me lembro como se fosse 

hoje. Assinou o contrato e eu to na sa/a da dire to ria - eu ainda freqiientava a diretoria 

- af o Kalil estd af na ante-sa/a. " Kalil, Kalil ... Ah! 0 Kalil. Aonde nos vamos botar o 

Kalil? Quer dizer contratou-se por uma questiio de 'vendetta', uma questiio de re

vingant;;a do Edson Leite com o Edmundo Monteiro -E. .. , onde vai botar o Kalil? E 

alguem niio sei se foi o David Grimberg, niio sei se foi o Helio Tozzi, alguem falou: 

"Poe as sete e tanta." Como! Voce estd louco? Botar urn jomal no meio de duas 

nove/as, voce estd louco! 

Niio... respeita! Porque naquela epoca nos tfnhamos criado - nos niio, o Edson 

tinha criado o que a gente chamava de salsicha, programar;;iio salsicha, engatando uma 

na outra, lingiiit;;a, ia engatando uma programat;;iio na outra, uma ia esquentando a 

outra, quer dizer, uma nove/a esquentava a outra. Como e que voce (vai) quebrar ... 

Niio , poe nesse hordrio (por )que esse hordrio e tradicional do Reporter Esso. Entiio o 

Kalil entrou, sem saber que horas ia entrar, quem contratou niio sabia aonde ia botar, 

isso ai e coisa, e obra do Espfrito Santo entiio botou-se o Kalil no meio da nove/a das 
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sete e das oito que e a espinha dorsal da Globo(ate hoje)" ( Carlita Adese- 2000-

pp.6) 

Figura 10 

Regina Duarte_. 

antes de ser a 

namoradinha do 

Brasil. era atriz da 

Excelsior. 

Alberto Saad, em seu depoimento em 1984, refletiu sobre a ideia de ter urn 

telejomal entre duas novelas: 

"Ele adquiriu uma audiencia tremenda. 0 lorna! e sempre de interesse do 

ptiblico. Compreende ? E voce segurando entre duas novelas, isso trazia o ptiblico 

praticamente cativo. Se (se) interessasse (pelo) jornal, ou mesmo que niio se 

interessasse demais pelo jornal,ficavam. Uma das coisas, das maio res preocupat;;8es de 

quem dirige urna televisiio, qual e ? E que na mudant;;a de hordrio, na mudam;:a de 
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programa, o telespectador continue na emissora. Niio e verdade ? " ( Alberto Saad -

1984- IDART- pp. 10) 

Contudo, as maiores inovaq5es foram a implanta<;iio da programa<;iio de rede, 

com o conceito de emissoras afiliadas, a observancia rigorosa do horario estabelecido e 

o tempo limitado do intervalo comercial. 

Edson Leite conta como funcionava a rede: 

"N6s iniciamos tambem um sistema de rede, atJ·aves das jitas de VT'
2

, mandando 

nossa progranuu;iio par malate aereo para outras capitais, principalmente Rio de 

Janeiro, Bela Horizonte e Porto Alegre. Ja naquela epoca n6s acreditrivamos que s6 

podfamos existir em rede. N6s rnandcivamos as nossas telenovelas e a nossa linha de 

shows que inclufa progranu1s como : Chico Anfsio Show, Moacir Franco Show, Times 

Square, Dercy Beaucoup, com Dercy Gom;alves, Discoteca do Chacrinha e outros. 

Os nossos shows eram produzidos principalmente na filial do Rio de Janeiro, a 

TV Excelsior. canal 2." ( Edson Leite - 1977 - Trinta anos de televisiio - pp. 3) E as 

novelas cram produzidas e gravadas nos estudios de Sao Paulo. 

0 sistema de rede, alem do envw das fitas, ainda incluiu urn processo de 

produ~iio industrial. A emtssora do Rio de Janeiro (cidade CUJa produ~iio artfstica, 

52 
0 videoteipe, aparelho que grava e reproduz os programas, chegou ao Brasil a partir de 1962, e as 

principais ernissoras do pafs, como a Excelsior, possufam pelo menos dois aparelhos para as suas 

produ~;6es. (LOREDO, Joao. Era uma vez,, a televisiio. Sao Paulo: Alegro, 2000. p 72) 
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gerada pelas grandes emissoras de radio, entre elas a Radio Nacional
53

, possufa urn perfil 

favoravel aos grandes espetaculos) produzia os shows de audit6rio, enquanto a emissora 

de Sao Paulo, por causa do Teatro Brasileiro de Comedia, e das companhias 

cinematograficas "Vera Cruz.Mariste/a e Multifi/mes, com propostas de produr;c!o 

industrial, mas que nc!o conseguiram atravessar a decada de 1950. "
54

, se caracterizava 

pela cria~ao em dramaturgia, principalmente ap6s a contrata~ao do elenco da TV Tupi. 

A Excelsior passou a produzir as telenovelas, construindo uma estrutura que incluia uma 

cidade cenografica e figurinos apropriados para cada novela. A atriz Arlete Montenegro, 

que participou de varias novelas da Excelsior, relatou como era trabalhar nessa epoca: 

"Imagine que em 'Minas de Prata' ele (o Edson Leite) mandou construir uma 

cidade poj'eita que tinha umas doze ruas da epoca, da corte, uma cidade baiana, 

Salvador/ A noite voce jurava que era de verdade. Era uma co is a linda 'N6s estdvamos 

acostumados, quer ver como que ? -Script Girl, au seja continufsta, gente para cuidar 

de guarda roupa, de cabe/o, de desenhar suas roupas. N6s nunca tfnhamos vista 

isso(antes). Porque a gentefcrzia tudo. a gente mesmo que transava, que ia nos livros, 

que ia na casa teatral alugar, entendeu ? Ou, muitas vezes ate usdvamos roupas da 

gente, emprestadas de amigos, de colegas. De repente, nc!o / De repente, tinha uma 

pessoa especializada para cada setor. Ou duas, au tres. Aquila nos deixou imensamente 

felizes. E havia toda uma coordenw;c!o. Voce nc!o tinha problema, eles te eliminavam os 

53 
A hist6ria da Radio Nacional e seu elenco de artistas, muitos deles aproveitados pela televisffo, tais 

como: Max Nunes e Haroldo Barbosa podem ser encontrados nos livros -GOLDFEDER, Miriam. Par 
trtis das Ondas da Rtidio Nacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980 (Cole<;iio Estudos Brasileiros, v.47). 

e SAROLDI, Luiz Carlos & MOREIRA, Sonia Virginia. Rtidio Nacional: o Brasil em sintonia. 2' ed. Rio 

de Janeiro: FUNARTE/Instituto Nacional de Musica!Divisao de Musica Popular, 1988 (Cole<;iio MPB, 

13). 
54 

RAMOS, Jose Mario Ortiz. Televisilo, Publicidade e Cultura de Massa. Petr6polis: Vozes, 1995. p 13 
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problemas, voce s6 tinha que representar. Rea/mente e inesquedvel essa fase." (Arlete 

Montenegro -1984- !DART- pp. 10) 

Figura 11 

Figura 12 
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3 - Interrup~;iio 

A trajet6ria ascendente de crescirnento e sucessos da Excelsior foi interrornpida 

pelo golpe rnilitar, que, colocando novos atores politicos ern cena, alterou as delicadas 

rela~6es de poder existentes na epoca. 

A partir de 1964, a ernissora, sua rede de associadas e filiais sofrerarn muitas 

derrotas, tanto no campo econ6rnico e polftico quanto no campo televisivo. 0 grupo 

Simonsen, por apoiar grupos contra.rios ao golpe rnilitar e ja sofrer persegui~:oes 

anteriores a ele, por grupos de direita, perdeu empresas e teve suas dfvidas cobradas de 

maneira contundente. 

0 filho de Mario Simonsen, Wallace Simonsen, tern sua versao para o processo 

de queda da Excelsior: 

"Para explicar a crise da Excelsior e necessaria sair um pouco da televisiio e 

entrar nos outros setores. 0 meu pai criou um sistema de comercializar;iio que 

basicamente silo essas "trades" que estiio a( hoje. Na epoca o maior produto de 

exportar;ao do Brasil era o caje, entao ele tinha toda a gama de Iueras, ou seja, ele 

eliminou o intermediario, para ficar mais fdcil a coisa. Antigamente a coisa era feita 

aqui a base do (ndio, o pessoal chegava e jogava o cafe no navio e acabava. Meu pai 

simplesmente criou um mecanismo que vamos dizer, eliminou o intermediario, tanto e 

que ele sofreu campanha ate na Alemanha, a revista Der Spiegel fez campanha contra 

ele na Alemanha, porque ele comprou uma rede desses neg6cios de cafezinho que 

existem aos montes na Alemanha, e a revista Der Spiegel caiu em cima dele. Ele niio era 
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uma amear;a, porque, par mais que ele girasse, nunca chegaria a amear;ar quem manda 

mesmo no neg6cio intemacional, mas o problema era o mau exemplo que ele dera 

dentro do sistema. Imagine se o vendedor de banana, lti do Haiti resolvesse fazer a 

mesma coisa e dai par diante." (Wallace Simonsen Netto- 1981- FUNARTE- pp. 10) 

Alem da teoria conspirat6ria contada pela famHia Simonsen, existem outras 

versoes para a falencia da Excelsior. Alberto Saad conta que o dinheiro para a aquisi<;:ao 

de equipamentos e contrata<;:oes foi captado fora das institui<;:oes financeiras brasileiras e 

obtido no exterior em moeda estrangeira. Na mesma epoca, houve uma desvaloriza<;:ao 

da moeda brasileira, que encareceu a dfvida, a qual, por causa do desmembramento do 

grupo Simonsen, deveria ser paga pela propria emissora, que precisou reduzir custos e 

demitir pessoal, o que acarretou, em pouco tempo, a perda de audiencia e de 

faturamento. Ou, nas pr6prias palavras de Alberto Saad : 

"A emzssora tinha dificuldades financeiras em funr;iio do que eu expliquei. 

Neg6cios em moeda estrangeira, tinham encarecido muito o custo da Excelsior." 

(Alberto Saad- 1984- IDART- pp. 15) 

As persegui<;:5es polfticas que o grupo Simonsen sofreu na epoca impediram 

novos investimentos na emissora e tambem afugentaram os patrocinadores que, acuados 

pela nova ordem econ6mica e polftica, tambem reviam suas proje<;:oes de investimentos. 

"Mario Wallace Simonsen niio que ria ser derrotado. Saulo Ramos lembra-se de 

uma carta que o emprestirio escreveu ao novo governo, oferecendo como garantia do 

debito todo o seu patrimbnio, no Brasil e no exterior, inclusive as ar;oes de todas as suas 
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empresas, avais e solidariedade de terceiros. 'Ele ofereceu tudo o que tinha, ate sua 

residencia particular e quadros '. 0 Banco do Brasil, principal credor, ate quis aceitar a 

proposta, como provam os pareceres jurfdicos do banco, mas 'pressi5es de ordem 

superior, eminentemente polfticas fizeram o banco recuar, revogando os pareceres sob 

um pretexto qualquer'(Revista do Tribunais-1965,p 152). Causou surpresa para todos, 

inclusive para Saulo Ramos, o impedimenta que o Banco do Brasil sofreu para nao 

receber um patrim{jnio tao grande, num valor muitas vezes superior ao debito da 

Wasin55 
"

56 

Por volta de 1966, Mario Simonsen morreu em seu auto-exilio em Paris. Sem urn 

simbolo, as persegui<;oes ao grupo se dilufram em varias a<;oes, entre elas o seqiiestro 

dos bens da farm1ia Simonsen no Brasil, a cassa<;1io da Pan Air do Brasil e do aumento 

de interferencia na emissora de televis1io. Aqueles, ligados ao grupo Simonsen, foram 

perdendo poder dentro da estrutura da emissora, como fala Carli to Adese. 

'~4{ a administrar;ao do Dr. Mario Simonsen jd foi deixada de !ado, jd foram 

entrando outros elementos, td entendendo? Jd foram encostados. 

Foi a administrar;ao mesmo e junto com advento do golpe militar, porque 

tambem poderia ter continuado a md administrar;ao e injetando, o govemo injetando o 

dinheiro mas, ai nao injetou mais." (Carli to Adese- 2000- pp.l3) 

Durante esta era de incertezas, Edson Leite e Alberto Saad, em conjunto com os 

donos do grupo Folhas de Sao Paulo, Otivio Frias e Carlos Caldeira, compraram os 

55 
Wasin- Ernpresa do grupo Simonsen responsavel pelos neg6cios com cafe. 

56 NO VIS, Carlos Henrique. op cit- p 53 



direitos hereditirios de Wallace Simonsen sobre a ernissora. Esta sociedade durou cerca 

de urn ano e meio, e depois a ernissora foi revendida para o herdeiro do antigo 

proprietirio, como relata Wallace Simonsen: 

"Quando ficou invidvel a condur;ao da Excelsior, nos vendemos os direitos 

sucessorios da televisao para o grupo do Frias e Caldeira, o grupo das Folhas de Sao 

Paulo, isso em 65, 66. Ela estava ficando invidvel economicamente, nao havia mais 

capital proprio para investir, ficava-se dependendo do sistema e na medida em que o 

sistema estava contra voce nao havia nada a fazer. Em 67,68, eu estava em Paris, e 

estava casado comAdelita Scarpa, dafamflia Scarpa, efui apresentado pelo meu sogro 

a urn advogado que me propos a compra da televisao novamente. Nesse momenta, a 

televisao jd estava economicamente invidvel, mas eu nao tive discernimento para saber 

o que estava fazendo, eu estava totalmente pirado, e comprei a televisao de volta. 

Jogaram a coisa para estourar em cima de mim. Quer dizer, o proprio sistema que 

tirou, quando viu que nao dava mais pe jogou em cima (de mim)de novo." (Wallace 

Simonsen Netto- 1981 - FUNARTE- pp. 18) 

As rela'<6es de poder entre Edson Leite e Alberto Saad, diretores da Excelsior, 

tambem come'<aram a deteriorar. Segundo Carlito Adese, os dois passaram a ter serios 

desentendimentos e seus auxiliares diretos brigavam por qualquer motivo: 

"Born, en tao a primeira fase era uma fase maravilhosa uma harmonia, era uma 

irmandade agora aquila foi decaindo foi degradando. (Esse)tambem (joi) urn dos 

motivos da queda da Excelsior. Af comer;aram, depois de uns dais ou tres anos que a 
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Excelsior tavafuncionando a[ comq;ou guerra de chimes, de vaidades. 0 proprio Edson 

Leite eo Alberto Saad jd nao se entendiam peifeitamente, entao tinha a turma do Edson, 

a turma do Alberto que se matavam aqui atrds; que a Excelsior, ela foi morrida 

(por)dentro, elafoi esfacelada (por) dentro, elafoi implodida (de) dentro. Entao teve a 

primeirafase que era maravilhosa: de irmandade e coisa e tale afase do meio para o 

fim (que) foi degradante, horrfvel, sd se falava derrubar, vou derrubar fulano, derrubar 

fulano, em vez de construir. Essa frase "derrubar" era comum ld dentro da estac;ao, 

aquelas guerras intemas de vaidades, de interesses mil, as vezes nem tanto." ( Carlita 

Adese- 2000- pp.3 ) 

Com as rela~oes internas deteriorando, com a pressao do governo militar sobre os 

6rgaos de imprensa, nesta epoca e editada a "Lei de Seguran~a Nacional"
57 

Nela "as 

disposir;oes sabre a imprensa sao particularmente severas por responsabilizarem 

crimina/mente o editor, o proprietdrio e o jomalista pela veiculac;ao de fatos ou 

opinioes de terceiros que possam ter infringido algum artigo da lei. 0 Estado pode 

ainda apreender edir;oes inteiras de jomais ou revistas, oufecha-los por violar;ao da Lei 

de Seguranc;a Nacional. "58 
. 

Com ausencia de investimentos, a situa~ao da Excelsior indicava uma iminente 

cassa~ao da concessao. Edson Leite e Alberto Saad, ja brigados, sa:fram da emissora, 

cada urn alegou moti vos particulares e nunca em seus depoimentos revelararn os reais 

motivos para esta decisao. 

57 Decreto-lei no 898 de 29 de setembro de 1969, que instituia os crimes contra a seguran<;a nacional, e 

dava mais poderes aos agentes repressivos do Estado Militar. 
58 

ALVES. Maria Helena Moreira. op cit- p !58 



0 ultimo diretor da Excelsior foi Ferreira Neto, que fora convidado por Edson 

Leite e Alberto Saad, para ser diretor dos telejornais da emissora. Ele conta como viu o 

fim da trajet6ria da emissora: 

"E enti.io a Excelsior comer;ou a padecer de uma concorrencia muito pesada e a( 

ela comer;ou a entrar em crise. porque evidentemente a televisi.io como e hoje, ela tem 

necessidade absoluta de uma renovar;i.io constante do seu equipamento .... E a Excelsior 

foi ficando para trds, nesse sentido e entrou em parafuso financeiro, em crise 

finance ira. Ai a Excelsior foi transferida momentaneamente para o Edson Leite, ela foi 

perdendo as suas afiliadas, ela vendeu a TV Vila Rica de Bela Horizonte .. " ( Ferreira 

Neto- 1984- IDART- pp. 5 e 6) 

Nesta epoca, programas eram criados para tentar reverter a perda de anunciantes 

e de publico, urn exemplo foi urn festival de musica popular com novos talentos nos 

moldes dos festivais da TV Record de Sao Paulo. 
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Figura 13 

Uma das Ultimas tentarivas de manter o status foi a cria;;;Uo do Festival da Juventude. Acima a arte 

colorida. feita em cart8.o . 
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4. A Queda 

Com a safda de Edson Leite e Alberto Saad em 1968, inicia-se a ultima fase de 

vida da Excelsior. Neste mesmo ano, como vimos, a emissora foi devolvida a Wallace 

Simonsen, e as circunstancias econ6micas e polfticas, que ja niio estavam boas, foram 

piorando. Ferreira Neto
59 

cujas tendencias polfticas eram favoniveis a revolu~iio militar, 

pois havia sido assessor de comunica~iio do entiio governador nomeado do Estado de 

Siio Paulo, Abreu Sodre, diz que foi convidado por uma junta de funcionarios a voltar 

para a Excelsior e assumir a dire~iio do jornalismo na tentativa de recuperar a audiencia 

e de melhorar as rela~6es da emissora com o governo: 

"Voltei para o canal 9 e comecei a dirigir o departamento de jornalismo, s6 que 

ja ncio tinha mais nada. lei ncio tinha mais dinheiro mesmo, jd niio se tinha mais 

equipamento, poucas dimeras (porque na epoca se usava muito as Bif
0 

de j!lme mudo 

de 16mm, se usava a Auricon) 
61 

mas esse material jd estava todo obsoleto e no 

telejornal na verdade eu era chefe quase (que) de mim mesmo." (Ferreira Neto- 1984-

IDART- pp. 9) 

59 Ferreira Neto foi o Ultimo diretor artfstico da Excelsior entre 1968 e 1971. Ele concedeu entrevistas em 

1984 para o !DART e em 2000 para esta pesquisa. Os depoimentos de 2000 nao foram utilizados como 

cita<;6es por estarem semelhantes aos de 1984 e tambem por terem perdido a riqueza de detalhes do 

depoimento de 1984 ( assunto a ser abordado no proximo capitulo). 
6° Camera Bell & Howell com filme de 16mm- DARGY, P & BAU. N. A Prtitica do Super 8 4' ed. Siio 

Paulo: Summus, 19791 MONIER, Pierre. 0 Som no Super 8 Sao Paulo: Summus, 1978. 
61 Esta e uma referencia ao equipamento de jornalismo utilizado, que eram cameras de cinema de 16mm, 

pois a grava.;ao de extema em video s6 acontece a partir da decada de setenta. -JACKSON, K. G. El 
Libro del Video. Barcelona: Marcombo Boixareu, 1983. 
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Figura 14 

Carro de J omalismo 

com tr@:s 

funcion<irios da 

emissora. 

J oao Peticov 

(Desenhista), 

Valdinei 

(Desenhista) e 

Colibri (:V!otorista) 

Durante este perfodo, a Excelsior, por pressao das dividas e por seu proprietario, 

Wallace Simonsen, estar vivendo fora do Brasil, era urn territ6rio livre, e muitas 

opera<;oes estranhas passaram a ser realizadas. Uma delas, relatada por Ferreira Neto, 

serve de ilustra<;ao e acontece no momento em que ele foi al<;ado a dire<;ao da emissora: 

"E na quinta-feira, preparei um programa, porque esse programa era levado ao 

ar ds sextasJeiras. Preparei exatamente um programa de Sexta-Feira-Santa que era 

como cardeal. Quando eu cheguei hi, eu quis levar o cardeal exatamente para a sa/ada 

presidencia que na epoca eu niio me lembro quem era o superintendente . ... Af eu, para 

minha sUTpresa, quando cheguei com o cardeal para apresentci-lo Ll diretoria, ... a 

diretoria estava ocupada par um grupo de jimcioncirios, todos me.us amigos e estava 

sentado na mesa da presidencia, um ex-deputado federal, cassado na epoca, chamado 

Dorival Masci de Abreu. 
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... Ai me disseram que eu nao poderia entrar porque ali estava tendo uma 

reuniao e s6 diretores de departamento poderiam entrar. Eu disse: 'Urn momentinho, eu 

sou dire tor de jornalismo, entao eu posso participar!' . Mas a minha presenr;a causou 

estranheza e eu vi que entao foi suspensa a reuniao e foram todos tomar cafe." 

(Ferreira Neto- 1984- IDART- pp10 e 11) 

Alguns minutos depois, Ferreira Neto relata que consegmu descobrir o que 

estava acontecendo. Segundo ele, a reuniao era mais uma tentativa de compra da 

Excelsior por outro grupo, e os diretores da Excelsior estavam pressionando o futuro 

proprietario a ceder o comando da emissora para eles, foi quando Ferreira Neto 

conseguiu conversar como ex-deputado: 

"Nisso vern descendo o Do rival de Abreu junto com urn japones que depois eu 

vim a saber que era dono de uma cadeia de supermen·ados, ou qualquer coisa que o 

valha, que seria o capitalista no caso. Eles passam diante da minha porta, 

acompanhados pelo Nilson Fr6es que era na epoca diretor do Sindicato dos Radialistas. 

Passou por mimjunto como David Grimberg tambem, e eu perguntei ao Dorival como 

e que era, porque eu o conhecia por ser reporter politico e ele foi deputado federal. Eu 

o chamei para a minha sala e eu chamei o japones e falei que ele(Nilson Fr6es) e o 

David Grimberg ficassem para fora, porque agora era a minha vez de conversar com os 

caras sem ningubn ouvir. Eu perguntei o que que estava havendo e ele me disse que 

estava levando uma prensa ai dos homens, - eles querem que eu devolva para o 

Simonsen, para que o Simonsen entregue a eles, para eles dirigirem o canal 9. 
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-'Entre gar o canal para eles ! ... Espera um pouco, eles tern dinheiro ? ' 

0 Do rival me disse que niio tinham, mas alegavam que tinham credibilidade da 

corporat;iio. Eu disse que o problema niio era de credibilidade, mas de falta de 

dinheiro!" (Ferreira Neto- 1984- IDART- pp. 11 e 12) 

Nos dias seguintes, conforme seu re1ato, ele proprio, Ferreira Neto assumiu a 

superintendencia da emissora e de forma criati va foi recuperando a estrutura da empresa: 

demitiu os "agitadores" e refinanciou as dfvidas com fornecedores e, principalmente, 

instituiu urn vale-compra para que os funcionarios pudessem comprar alimentos e 

artigos de necessidade. A situa~ao ainda nao estava resolvida, e o faturamento da 

emissora ia caindo conforme a audiencia. Cerca de urn ano depois, Ferreira Neto 

conseguiu urn favor do governador de Sao Paulo: obteve uma reuniao com o Presidente 

da Republica para discutir a situa~ao da Excelsior: 

"E eu como era assessor de radio e televisiio do Sodre, eu pedi a ele uma 

gentileza, que ele me de sse a oportunidade de conversar um pouco com o presidente 

Medici. Ele disse que iria ter uma inauguraqiio da Usina de Xavantes, aqui em Ipauqu, 

e ele conseguiu. Entiio eu, numa casa la da empreiteira, dentro do campo de obras,falei 

como Medici e expliquei tudo. (que) Pegamos uma area de terra do Wallace Simonsen 

e permutamos com outra area que tinha em Campos do Jordiio, (que) iamos super

valorizar um loteamento rodando novela em Campos do Jordiio com o acordo dos 

hoteleiros e todo mundo, iamos cortar 50% dessa area para valorizar com o primeiro 

investimento e com os 50% que restariam que fatalmente seriam vendidos por preqo 
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muito melhor [amos chegar a recuperapio. E expliquei ao presidente rapidamente qual 

era o neg6cio. Ele disse que era uma maravilha e que eu haviafeito um milagre. Ent[w 

pedi a ele que niio cassasse o canal 9. Entiio, apesar da minha experiencia jornaUstica, 

realmente, eu tive a prova de que os presidentes lamentavelmente assinam muita coisa 

sem saber. E o presidente, depois dessa promessa que me fez de que niio cassaria, 

depois de 2 meses ele cassou o canal 9." (Ferreira Neto- 1984- IDART- pp. 16 e 17) 

0 decreto de cassa'!iiO interrompeu o processo de recupera'!iiO que, segundo 

Ferreira Neto, teria salvado e mantido a emissora, mas, como ele mesmo diz, as pressoes 

contriirias a emissora e as muitas persegui'!oes ao grupo Simonsen tambem contribufram 

para a derrocada, que aconteceu como relata Ferreira: 

"E lamentavelmente como foi cassado, eu pedi apenas a compreensiio do 

responsdvel do DENTEL
62 

que foi ld, para que eu entrasse no ar e fizesse uma 

despedida. Ele relutou muito porque se eu estava cassado poderia falar bobagens. Eu 

falei que era cassado mas continuava jornalista e que niio era idiota e pedi a ele que 

pelo menos me deixasse despedir. E foi uma despedida patitica, onde eu ate chorei no 

ar, eu tenho a[ arquivado o tape, essa coisa toda e terminou assim e foi um 

sepultamento triste de uma luta terr[vel." (Ferreira Neto- 1984- IDART- pp. 18) 

Como sinal da emissora fora do ar, ainda restavam as dfvidas e os equipamentos, 

que foram entregues a urn sfndico de massa falida. Carlos Henrique Novis
6

\ em sua 

disserta'!iiO de mestrado, conclui que os principais fatores para o fechamento da 

62
Departamento Nacional de Telecomunica<;6es, 6rgao federal responsavel pela fiscaliza<;ao e controle das 

ernissoras de radio e televisao, inclusive pelo desligamento de canais. 
63 

NOVIS, Carlos Henrique. op cit 
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Excelsior foram a persegui,.ao polftica e a perda dos recursos financeiros do grupo 

Simonsen, mas ha tambem as sucessivas mudan,.as de diretorias nos ultimos anos, muito 

bern explicadas por Ferreira Neto, em seus depoimentos. Alberto Saad, em seu 

depoimento, tentou se eximir de culpa no processo de falencia: 

"Mas ela niio perdeu audiencia, continuou faturando muito bern, mas a nossa 

safda sem jalsa modestia, pesou muito na decadencia da Excelsior. Porque eu niio 

quero desmerecer aqui nem o Frias, nem o Caldeira, mas eles tinham outros interesses 

com a Folha, com a Rodovidria. Niio e verdade ? E tambem niio eram praticamente do 

ramo de televisiio. Entiio eles colocaram lei os pre-postos deles, que recebiam ordens 

por telefone, e natura/mente devem ter cometido erros, ou alguma coisa. Niio havia 

aquele atendimento mais aos profissionais. aos artistas... E sabe como e que e urn 

artista, quando ele jd estd projetado, ele sempre recebe propostas de outros elementos, 

niio e ? E voce pode observar o seguinte, se ... Is so (que) me perdoe o Walter Clark, mas 

a Globo s6 come~·ou a melhorar em 71, com a queda da Excelsior e com os mesmos 

elementos que trabalharam na Excelsior ne ? E eu niio estou botando 

nenhum ... (julgamento de valor). A (primeira) programa~·iio (da Globo) e a mesma da 

Excelsior." (Alberto Saad- 1984- IDART- pp. 15) 
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Capitulo 4 - Compara~,;ao entre dois depoimentos em datas diferentes 

Duas entrevistas, realizadas para esta pesquisa, tarnbem serviram para iniciar 

uma discus sao metodologica que envolve alguns conceitos da historia oral. Urn deles e o 

de que a reconstru<;iio da memoria e a cria<;iio de uma narrativa no tempo presente sobre 

urn passado proximo e "o que mais nwtiva o pesquisador e o Jato de lidar com 

memorias individuais que focalizam sempre fenomenos sociais e sao reconstruidas com 

os olhos do presente "64
, sempre levando em considerao;:iio "quem fala, do que fala e 

para quem fala" 
65

. Ao abordarmos a trajetoria da TV Excelsior, encontramos dois 

protagonistas da sua historia que participaram como fontes na pesquisa realizada pelo 

IDART/SCSP em 1984. Seus depoimentos naquela epoca foram importante base de 

informa<;iio para a condu<;iio e conclusiio da pesquisa do IDART/SCSP, e tambem foram 

aproveitados para esta pesquisa dentro dos limites propostos. 

"Uma das principais (e mais bonitas) caracteristicas da memoria que estd sendo 

recuperada e sua atemporalidade. A memoria e a-historica, na medida em que a 

recuperw;tio das vivencias ntio e feita de forma cronologica, linear, mas sim atraves da 

mistura de acontecimentos de diferentes momentos do passado. "66 

A possibilidade de colocar a prova as teorias sobre a constru<;iio das narrativas de 

memoria, tao bern exploradas por diversos pesquisadores, foi o criterio para a realiza<;iio 

6-l VON SIMSOM, Olga Rodrigues. Folguedo Carnavalesco, memoria e identidade sociocultural In: 

Revista Resgate n• 3. Campinas, Papirus: 1991. p 56 
65 
___ • Reflexoes de uma sociologa sobre o uso do mitodo biogrdfico. In: (Re)introduzindo a 

Historia Oral no Brasil. BOM MEIHY, Jose Carlos Sebe(org.) Sao Paulo: Xama, 1996- (S<irie eventos). 

p 89 
66 KEN SKI, V ani Moreira. op cit - p 108 
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de uma nova entrevista com os mesmos depoentes. Localiza-los foi facil, e sua 

receptividade para com a pesquisa muito boa. A analise que iniciaremos a partir de agora 

focalizara cada urn dos personagens isoladamente, respeitando sua individualidade e 

tentando descrever as condi.;oes de realiza.;ao das entrevistas e os assuntos mais 

significativos que foram abordados no momenta dos dois depoimentos. Para os dois 

depoentes a primeira grava.;ao foi realizada em 1984; e a segunda, dezesseis anos 

depois, em 2000. 

Segundo os autores consultados, quanto maior o distanciamento da data a ser 

lembrada, menor o envolvimento do narrador e maior a sua percep<;ao dos fatos 

revividos. "As fontes orais nos contam niio apenas o que as pessoas fizeram, mas o que 

elas desejavam Jazer, o que acreditavam estar Jazendo e o que elas agora pensam que 

fizeram "67 

Os dois entrevistados escolhidos foram Alvaro Moya, primeiro diretor artfstico 

da Excelsior, e Ferreira Neto, ultimo diretor superintendente da Excelsior. 

Para ambos, na entrevista de 1984, buscava-se conhecer a trajet6ria da TV 

Excelsior do infcio ao final, sendo o entrevistador Edgard Amorim que, ao escrever urn 

artigo para a Revista D'ART, acabou se concentrando apenas na produ.;ao de 

telenovelas68
, apesar de, em muitos pontos, abordar a hist6ria da propria emissora com a 

preocupa.;ao de fornecer informa<;6es em ordem cronol6gica no sentido de 

contextualizar a produ.;ao de teledramaturgia. 

67 PORTELLI, Alessandro. What makes oral history different. In "The Oral History Reader". 
THOMSOM, Alistair, PERKS, Robert(orgs.) Grii-Bretanha, 1998. p 67 (tradu<;iio livre) 
68 A.lVIORIM, Edgard Ribeiro. TV EXCELSIOR, pequeno resgate hist6rico. In Revista D'ART, Sao 

Paulo, n. 4, p. 50- 63, Julho de 1999. 
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A presente pesquisa, como ja ficou demonstrado, pretendeu abordar a trajet6ria 

da Excelsior como uma pioneira na constru.;;ao das redes de televisao e de novas ideias 

postas em pratica que de certa forma transformaram a televisao brasileira. Tanto a 

pesquisa de 1984, quanto a realizada em 2000, abordam a trajet6ria cronol6gica da 

emissora, e, por este aspecto, algumas perguntas foram semelhantes. Sendo assim, 

ambas, perrnitem a constru~ao de uma compara~ao entre as visoes sobre a TV Excelsior, 

fornecidas nas duas ocasioes, para constatarmos ou nao se a memoria e uma constru\(1io 

mental que se realiza no tempo presente e se, quanto mais distante esti vermos no tempo, 

em rela\(ao ao fato narrado, mais alteramos nossa percep\(ao e por conseqiiencia a 

narrativa, devido as novas experiencias vivenciadas nesse intervalo de tempo. 

E importante destacar que 1984 foi o ano em que o governo militar iniciou o 

processo de abertura politica, foi o ano do movimento pelas elei\(6es diretas para a 

presidencia da republica e da elei\(1io, pelo colegio eleitoral, do primeiro presidente civil 

em vinte anos. Desta maneira, os depoimentos obtidos neste ano sofreram influencia 

desta realidade social e politica sendo que as marcas do arbftrio ainda estavam muito 

presentes na mente dos entrevistados. Estes fatores devem ser considerados na avalia\(ao 

do contetido das informa\(6es fornecidas como lembra Michel Pollack quando se refere 

as mem6rias subterraneas: 

"Uma vez rompido o tabu, uma vez que as mem6rias subterrdneas conseguem 

invadir o espa~o publico, reivindica~oes multiplas e dificilmente previsfveis se acoplam 

a essa disputa da mem6ria "69 

69 
POLLACK, Michael. Memoria, Esquecimento, Siliincio. In. Estudos Hist6ricos volume 2 no 3. Rio de 

Janeiro: CPDOC/FGV, 1989. p 4 
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Outro fator que deve ser considerado ao analisar as entrevistas realizadas, e nao 

apenas estas duas a serem agora discutidas, e o conceito de geratividade, desenvolvido 

pela gerontologia, ciencia que estuda o processo de envelhecimento. A partir da teoria de 

Erik Erikson que "prediz, par exemplo, que na segunda metade da vida indivfduos 

vivendo a fase p6s-reprodutiva au desenvolvem a geratividade au caem na 

- "
70 S d ' . E 'k estagna~ao. egun o o propno n son: 

"As experiencias de cuidado, alimenta~ao e manuten~ao- que sao a essencia da 

geratividade -transformam as estdgios da vida em ciclos de vida, recriando as come~os 

do ciclo em cada recem-nascido. Estas mesmas experiencias fazem da sequencia de 

ciclos de vida se tornarem ciclos de gera~·oes, irrevogavelmente ligando cada gera~ao 

com aquela que lhe trouxe a vida e com aquela pela qual e responsdvel. "
71 

. Este 

conceito deve estar presente na rela<;ao estabelecida entre pesquisador e entrevistados, 

pois o grau de geratividade de cada entrevistado tambem e definidor de seu 

envolvimento e de sua preocupa<;ao com as futuras gera<;6es, de seu interesse em ser 

lembrado e de orientar os mais jovens. E o elemento que altera a forma como a 

entrevista acontece e como as infonna<;6es sao concedidas na medida em que o 

entrevistado percebe ou nao o entrevistador como membro de outra gera<;iio que estara 

levando avante a constru<;ao de conhecimento a respeito de fatos vivenciados pela 

gera<;ao anterior. 

70 
STAUDINGER, Ursula. MARSISKE, MichaeL BALTES, Paul B. Resiliencia e niveis de capacidade 

de reserva na velhice: Perspectivas da teoria de curso de vida. In. Psicologia do Envelhecimento. NERI. 

Anita Liberalesso (org). Campinas,SP: Papirus, 1995 (Cole,ao Viva idade). p 218 
71 

ERIKSON, Erik H. ERIKSON, Joan M. KIVNICK, Helen Q. Vital Involvement in Old Age. New 

York: W.W. Norton & company, 1986. p 73(rradul'iio livre) 
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A ) Alvaro Moya 

Em 1984, o pesquisador do IDART/SCSP, Edgard Amorim, encontrou Alvaro 

Moya para uma entrevista, cujo resultado final nao fomece detalhes sobre o local e a 

hora em que foi realizada. Ha apenas a data 3 de Janeiro de 1984. A abertura desta 

entrevista foi feita, pelo referido pesquisador, da seguinte forma: "A Hist6ria da TV 

Excelsior. Entrevista como profissional Alvaro Maya, primeiro diretor artistico dessa 

emissora. Sao Paulo 3 de janeiro de 1984." Depois se iniciou a entrevista diretarnente 

com a resposta do entrevistado sobre seu primeiro envolvimento com a televisao em 

1950, na inaugurat;ao da TV Tupi de Sao Paulo. 

A entrevista que foi realizada para esta pesquisa, por outro lado, se deu na casa 

do entrevistado, em Sao Paulo, no dia 12 de Julho de 2000, as duas horas da tarde, fato 

possf vel de vi do a existencia de uma relat;ao de amizade anterior entre os mesmos, 

construfda no tempo de graduat;ao do entrevistador. 0 pesquisador foi recebido na porta 

pelo entrevistado e levado para a sala de visitas, muito ampla, com dois sofas, uma mesa 

de centro, uma estante de livros e varios objetos de arte. 0 entrevistado sentou-se em urn 

sofa e o pesquisador em outro, em il.ngulo reto e bern pr6ximos. 0 gravador foi colocado 

entre eles, em cima da mesa de centro. 0 entrevistado estava tranquilo, foi bastante 

amavel e atencioso. A entrevista foi aberta com nome e data, e depois o pesquisador fez 

a primeira pergunta, na qual qualificou o entrevistado dentro do contexto da emissora. 

Como primeiro exemplo para comparat;ao, vamos analisar urn assunto que foi 

abordado nas duas entrevistas: A forma de remunerat;ao da primeira diretoria. Em 1984, 

Alvaro Moya disse o seguinte: 
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"Entao o Saulo Ramos tirou uma fatia dessa do departamento comercial e 

reverteu uma parte dessa fatia para as diretores. Entao n6s quatro, que eramos as 

dire tares da TV Excelsior, eu, o Paiva, o Saulo Ramos e o Armando Piovesan tinhamos 

0, 7 % da TV Excelsior, do Jaturamento da TV Excelsior, que e o esquema que depois o 

Bani eo Walter Clark levaram para a Globo." (Alvaro Moya- 1984- IDART- pp. 

12) 

Ja na entrevista de 2000, sabre o mesmo assunto ele declarou: 

"0 Saulo Ramos, como diretor comercial e como uma pessoa que entendia da 

parte administrativa, a parte empresarial, digamos assim, ele fa lou: Eu acho injusto que 

as 10% que o departamento comercial capta para a televisao fique s6 no departamento 

comercial, s6 o dire tor comercial e s6 os cantatas e que tem percentual. E eu acho isso 

injusto porque voce Maya, o Paiva e o Piovezan deveriam ter um percentual tambem. 

Entiio vamos jazer o seguinte, eu como dire tor comercial saio do percentual da dire(:ao 

comercial e a verba do departamento comercial, fora o que a gente paga para as 

cantatas, a gente divide entre n6s quatro. 

En tao deu 0, 7% para ele Saulo. que abriu mao( ele tinha um percentual maior se 

ele ficasse sozinho como dire tor comercial) ele abriu mao do percentual maior dele do 

departamento comercial. ficou com 0,7%, eu com 0,7%, o Paiva 0,7% eo Armando 

Piovezan com 0, 7%. 

Isso aqui era um percentual excepcional,(e esse acordo) e que abriu caminho 

para o Walter Clark o Roberto Marinho e o Boni, quando chegaram na TV Globo 

proporem para o Roberto Marinho ( que a TV Globo nao era nada, era uma televisao 

sem nada) um percentual (semelhante) dizendo: Olha, sea televisao der dinheiro n6s 
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Jicamas com tanto par cento. 0 Roberto Marinho que era um homem de jornal deu esse 

percentual para eles." (Alvaro Moya- 2000- pp.13) 

As duas declara<;:oes contem a informa<;:iio do valor da porcentagem do 

faturamento comercial concedida para cada diretor, falam da repeti<;:iio deste esquema 

alguns anos depois por Walter Clark e Boni; o depoimento de 2000 e maior e conta 

agora com uma narrativa que inclui urn possivel dialogo ocorrido entre os diretores, o 

que da mais cor a narrativa. Nos dois mementos, a informa<;:iio principal nao foi alterada, 

mas enriquecida mostrando o jogo de poder exercido pelos dois diretores de TV que 

conheciam a experiencia da Excelsior, em rela<;:iio ao proprietario da nova emissora que 

nao pertencendo ao mundo televisivo (sua experiencia fOra construida na mfdia escrita), 

desconhecia as possibilidades de ganho que tal arranjo propiciaria. 

E importante perceber que, naquela epoca, o uni verso do campo da televisao era 

limitado e por isso a maioria dos profissionais da area se conheciam e tambem 

conheciam as experiencias realizadas pelos colegas. Ja assinalamos a amizade entre 

Alvaro Moya e Boni, quando Alvaro Moya nos contou o epis6dio de sua demissao da 

TV Excelsior. Por este motivo, podemos deduzir que a rela<;:iio de proximidade entre 

Alvaro Moya, Boni e Walter Clark tambem serviu para o conhecimento dos dois ultimos 

na possibilidade de obter ganhos com uma porcentagem do faturamento da emissora. 

Sendo assim, quando Boni e Walter Clark foram convidados por Roberto Marinho para 

compor a dire<;:iio da TV Globo, pediram alem do salario urn percentual do faturamento 

da emissora, que foi concedido por Roberto Marinho, dono de varios veiculos de 

comunica<;:iio impresso, que nao imaginava as possibilidades de crescimento da emissora 

que estava instalando. 
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Nas outras respostas, o rnesrno se repete. Ern 1984, Alvaro Moya foi rnais breve 

que ern 2000 e isso pode ter relac;:ao corn a intensa atividade profissional do entrevistado 

na epoca. Ern 1984, ele atuava como professor do curso de Radio e Televisao da 

Universidade de Sao Paulo. Ern 2000, ja aposentado, trabalhava apenas como consultor 

para o SESC de Sao Paulo na realizac;:ao de eventos sobre hist6rias em quadrinhos tendo 

entao tempo e calma para se alongar rnais, fornecendo maior riqueza nos detalhes da sua 

narrativa. 

Outro fator que influenciou a entrevista de 2000 foi a relac;:ao professor/a! uno que 

se estabeleceu anteriormente entre o pesquisador e o entrevistado. Por ter sido a! uno de 

Alvaro Moya, o pesquisador possufa urna proxirnidade e uma ligac;:ao afetiva corn o 

profissional de televisao que Edgard Amorim nao possufa em 1984. E possfvel que 

Alvaro Moya se inclua como urn exernplo da teoria da geratividade de Erikson. Neste 

rnornento da entrevista ern 2000, seus motivos interiores alern de didaticos estao 

relacionados ao desejo de perpetuar sua experiencia e gerar urn docurnento para que as 

futuras gerac;:6es cornpreendarn os fatores que influenciararn a constituic;:ao e o 

desaparecirnento da TV Excelsior. 

Desta forma, podernos afirmar que o contexto, no qual a entrevista e concedida, e 

urn forte agente influenciador do resultado das respostas, fato ja sabido, mas 

cornprovado nesta pesquisa pela possibilidade de se experirnentar repetir urna entrevista 

sobre o rnesrno terna corn urn lapso grande de tempo entre elas. Ha ainda urn outro 

componente a ser avaliado neste experirnento: a predisposic;:ao do entrevistado ern 

colaborar rnais afeti varnente corn a pesquisa e, e claro, tarnbern o fato de ter organizado, 

ao Iongo do tempo, as suas construc;:6es rnnem6nicas, oferecendo uma narrativa rnais 
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rica e elaborada, pois as experiencias vividas entre 1984 e 2000 fomecem tambem novos 

enfoques para enxergar aquele passado mais distante. 

Portanto, a intensidade da relac,;ao construfda entre entrevistado e depoente 

revelando confianc,;a mutua e respeito baseado na geratividade contribufram efetivamente 

para a melhor qualidade das informac;oes colhidas. 

B) Ferreira Neto 

Em 11 de Janeiro de 1984, a entrevista concedida por Ferreira Neto aconteceu 

no seu escrit6rio. Eo que se pode perceber ao ouvir a fita da entrevista. Nesta entrevista, 

ele e interrompido diversas vezes pelo telefone, ate o momento em que pede para a 

secretaria, ou alguem que esta passando as liga<;6es, para que diga que ele esta em uma 

reuniao importante concedendo assim, finalmente, seu tempo ao entrevistador e 

demonstrando aten<;iio e interesse pelo que esta sendo perguntado. 

Em 9 de Outubro de 2000, depois de varias tentativas de contato, Ferreira Neto 

concordou em conversar sobre a Excelsior. A entrevista aconteceu em uma lanchonete, 

proxima ao seu escrit6rio, pois ele nao havia almoc;ado e estava com fome. Ali, na mesa 

da lanchonete a entrevista aconteceu com pesquisador e entrevistado sentados frente a 

frente com o gravador entre os dois. Ferreira Neto estava impaciente, talvez por ter 

outros compromissos ainda naquele dia, porem tentava se mostrar solicito. 0 celular 

tocou diversas vezes, interrompendo a entrevista. Ele atendia as liga<;6es, e todas eram 

sobre seus neg6cios. Esta entrevista nao havia sido prevista para ser gravada, seria urn 

primeiro contato para a construc,;ao do vinculo, como manda a metodologia aplicada 

113 



neste trabalho
72

, mas ele insistiu na grava~ao da mesma, talvez por conhecer o pai do 

entrevistador e precisar se desincumbir rapidamente desta tarefa indesejada. Depois 

desta entrevista, nao foi mais possivel agendar outra conversa com o entrevistado. Este 

fato denota uma rela~iio semelhante a de reporter e entrevistado, diversa daquela de 

pesquisador e depoente. Em 1984, Ferreira Neto era urn importante apresentador de 

televisao e muito inserido na vida po!itica nacional. Em 2000, ele apresentava apenas urn 

programa de radio s6 para a cidade de Sao Paulo, mas mantinha suas rela~6es polfticas, 

apesar de afastado dos holofotes da televisao. 0 que mais impressionou nesta entrevista 

foi a capacidade de Ferreira Neto reproduzir uma narrati va de dezesseis anos atras, pois 

as suas respostas em 2000 foram identicas as de 1984, como o exemplo a seguir: 

"Af houve um Jato que foi rea/mente o que nos matou. E eu ja estava ha mais de 

um ana na superintendencia do neg6cio e mil peripecias que um dia eu contaria para 

voce com muito prazer. mas e muita coisa. E eu. como era assessor de radio e televistio 

do Sodre, eu pedi a ele uma gentileza, que ele me de sse a oportunidade de conversar um 

pouco com o presidente Medici. Ele disse que iria ter uma inaugurar;;ao da Usina de 

Xavantes, aqui em Ipaur;;u, e ele conseguiu. Enttio eu numa casa Ia de uma empreiteira, 

dentro do campo de obras da ... E eufalei como Medici e expliquei tudo e pegamos uma 

area de terra do Wallace Simonsen e permutamos com outra area que tinha em Campos 

do Jordtio, (amos supervalorizar um loteamento rodando uma nove/a em Campos do 

Jordao com o acordo dos hoteleiros e todo mundo, (amos cortar 50% dessa area para 

valorizar com o primeiro investimento e com os 50% que restariam que fatalmente 

seriam vendidos par um prer;;o muito melhor (amos chegar a recuperar;;tio. E eu 

72 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. op cit. p. !58 
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expliquei ao presidente rapidamente qual era o neg6cio e disse, olhe, dos 500 n6s 

conseguimos compor 300. Faltam 200. Ele disse que era uma maravilha e que eu havia 

feito urn milagre. Entiio eu pedi a ele, par gentileza, que niio cassasse o canal 9. Entiio, 

apesar da minha experii!ncia jomalfstica, rea/mente, eu tive a prova de que as 

presidentes lamentavelmente, assinam muita coisa sem saber. E o presidente depois 

dessa promessa que me fez, de que niio cassaria, depois de 2 meses ele cassou o cana/9. 

Ou seja, o processo passou na frente dele, e ele passou caneta." (Ferreira Neto- 1984-

!DART- pp. 16). 

0 depoimento concedido em 2000 foi muito semelhante: 

"Eu pedi ao govemador para me proporcionar uma conversa com ele, ele 

proporcionou, eu falei com o Medici e o Medici disse assim: Ni'lo, estd tudo sabre 

controle eu estou acertando com as credores que quirografarem73
, entiio niio tern 

problema niJ.o vamos Cassar. Acontece que eu tinha composto para as credores uma 

area de terra em Campos do Jordao que era do Wallinho, Iugar como garantia, s6 que 

isso tudo foi comer;ado, mas havia uma pressi'lo da Associar;i'lo das Emissoras que era 

presidida pelo Edmundo Monteiro, para tirar a Excelsior do baralho. Resultado, o 

Medici cas sou a Excelsior, depois quando eu voltei a falar com ele, ele falou. Nem vi! 

Aquela est6ria de assinou em niJ.o viu o que estava assinando. Quer dizer, isso niJ.o e 

recente. Presidente que assina sem ler porra nenhuma. E a{ eu acabei ficando com urn 

crista/ na mi'lo, fui o fie! depositdrio do crista! que e per;a. eo corar;ao da televisiio e a{ 

73 
De Quirografario- Adj. Jur. Diz-se dos atos e contratos destituidos de qualquer privil<Sgio ou 

preferencia. - FERREIRA, Aurelio Buarque de Rolanda. et a!. Dicionario B<isico da lingua Portuguesa. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1994. 
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terminou a epopeia, fui a ultima imagem no ar, fiz uma orar;iio, explicando o que tinha 

acontecido etc, chorei e a Excelsior saiu do ar, morreu!" (Ferreira Neto- 2000- pp. 5) 

A narrativa sobre a cassa~ao da concessao da Excelsior e semelhante nos dois 

relatos. 0 fato novo na entrevista de 2000, indica uma reconstru~ao da narrativa na 

inforrna~ao: "depois quando eu voltei a (alar com ele. ele (alou. Nem vi'" , na qual 

percebe-se a real interferencia do tempo e de novas experiencias na constru~ao do relato 

oral. Dai deduz-se que Ferreira Neto teve urn encontro como ex-presidente Medici entre 

a data da primeira entrevista(l984) e a data da segunda entrevista(2000), no qual falaram 

sobre o epis6dio da cassa~ao da TV Excelsior. Esse encontro poderia ter acontecido 

tambem antes da primeira entrevista ,mas, Ferreira Neto preferiu, por qualquer razao, 

omitir a inforrna~iio. 

Cabe aqui perceber tambem o contexto em que os dois depoimentos foram 

concedidos. Em 1984, Ferreira Neto estava no auge de sua carreira como comentarista 

politico, tendo urn programa de televisao com seu nome e acesso a diferentes agentes do 

campo polftico nacional. Naquele momento delicado da abertura e retomada dos direitos 

politicos, a sua rela~ao com os ex-dirigentes militares talvez nao fosse bern interpretada 

pela sociedade que estava em franco processo eleitoral para a escolha do primeiro 

presidente civil em 20 anos. Na entrevista de 2000, o contexto e bern diverso, Ferreira 

Neto estava em urn momento de estagna~ao de sua carreira como comentarista politico, 

nao tinha mais urn programa de televisao, apesar de manter seus contatos no campo 

politico. 0 pais ja havia passado por quatro elei~oes presidenciais, sendo que tres por 

voto direto, e as revisoes hist6ricas do periodo de governo militar estao em andamento, 

sendo que vanas obras artfsticas sobre este periodo tiveram grande destaque na mfdia em 
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geral
74

. Talvez por isso, Ferreira Neto p6de em 2000 mostrar sua proximidade com os 

dirigentes militares, sem maiores preocupa~;oes e ate para reafirmar seu papel de 

comentarista e conhecedor dos bastidores do jogo do poder politico nacional. 

De qualquer maneira, ao relatar em 2000 este encontro, o informante, apesar de 

niio alterar totalmente a narrativa, afetou a interpreta~;iio critica criada em 1984, pois 

acrescentou uma nova informa~;iio, que enriquece a interpreta~;iio elaborada em 2000, 

mostrando o relacionamento proximo de Ferreira Neto com os presidentes militares. 

0 relato de 2000 ainda acrescenta a informa~;iio da pressiio que o governo rnilitar 

recebia do diretor dos Diarios Associados, controlador da TV Tupi, para que a TV 

Excelsior fosse cassada: "mas havia uma pressao da Associa<;ao das Emissoras que era 

presidida pelo Edmundo Monteiro, para tirar a Excelsior do baralho." Esta pressiio era 

resultado da magoa que Edmundo Monteiro nutria com rela~;ao a TV Excelsior por ter 

roubado seus artistas, como ja relatado anteriormente. 

0 desconforto causado pela nova entrevista, realizada em 2000, aparece na 

dificuldade em agendar a entrevista, nas condi~;oes adversas da sua grava~;ao e da pressa 

ou possibilidade de interromper a entrevista quando bern entendesse, ja que o telefone 

celular nao foi desligado, podendo ocorrer uma liga~;iio inesperada que o levaria para 

outro Iugar, finalizando a entrevista. No caso de Ferreira Neto a rela~iio entre 

entrevistador e entrevistado que perrnite a boa constru~ao do ato de rememorar niio 

aconteceu, e seu grau de geratividade foi muito pequeno, refor~ando que: "0 que e 

7
_. Das obras realizadas sobre o regime militar podemos citar entre outros :Brasil Nunca ltdais da 

Arquidiocese de Sao Paulo, que aborda as torturas realizadas durante o govemo militar ; Estado e 

Oposir;iio no Brasil ( 1964 -1984) de Maria Helena Moreira Alves, que trata das relm;oes de poder entre 

OS grupos militares e civis no Brasil no perfodo militar; a serfe televisiva da Rede Globo; Anos Rebeldes; 

0 filme 0 que e isso Companheiro, de Bruno Barreto, baseado no Livro hom6nimo de Fernando Gabeira 
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narrado e, praticamente, uma reconceitualizac;iio do passado de acordo como momenta 

present e. As pessoas niio tem, em suas mem6rias, uma visiio fixa, estdtica, cristalizada 

dos acontecimentos que ocorreram no passado. Pelo contrdrio, existem multiplas 

possibilidades de construir-se uma versiio do passado e transmiti-la ora/mente de 

acordo com as necessidades do present e. "
75 

Desta forma, estes dois relatos servem para que percebamos como a constru~iio 

de uma narrativa de memoria e suscetfvel a diversos fatores, niio e apenas urn encadear 

de fatos, mas urn processo ativo de cria~iio de significados, que estiio diretamente 

relacionados, tanto com a intensidade e forma da intera~iio do pesquisador com o 

depoente, quanto com as circunstancias e experiencias vivenciadas entre uma situa~iio e 

outra de relato do passado. 

Na interpreta~iio das narrativas colhidas, faz-se necessaria uma contextualiza~iio 

do perfodo hist6rico e do contexto social e politico no qual elas foram realizadas para 

melhor compreensiio dos conteudos por elas explicitados. 

75 KEN SKI, Vani Moreira. op cit - p I 09 
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Conclusao 

A TV Excelsior mostra-se como urn elo perdido na cadeia evolutiva do modo de 

produ<;ao televisivo brasileiro, quando percebemos o grande niimero de iniciativas 

inovadoras e ousadas realizadas pelos seus componentes, sejam diretores, tecnicos ou 

artistas. A busca de uma nova forma de fazer televisao e tambem a nova visao 

administrativa e empresarial introduzidas na TV Excelsior vao ser a mola das 

transforma<;oes por que passou a televisao brasileira nas decadas de sessenta e setenta. 

Em primeiro Iugar, cabe destacar a inova<;iio que se tomou lei federal, 

interferindo no campo da televisao: o tempo maximo limite para a dura<;ao de urn 

intervale comercial76 A Excelsior na busca de sua diferencia~;ao das concorrentes 

estabeleceu, ainda antes dessa lei, urn padrao que variava entre cinco e tres minutos para 

a dura~;ao maxima de urn intervale comercial enquanto as outras emissoras, suas 

contemporaneas, chegaram a ter intervalos de ate quarenta minutos. 

Houve, ainda, a aplica~;ao do padriio norte-americano de rede de televisao com 

respeito ao horiirio pre-estabelecido para o infcio de urn programa, que na epoca nao era 

respeitado por nenhuma outra emissora. Essa preocupa<;;ao se mostrou existente em todas 

as fases da TV Excelsior, transformou-se em uma marca da emissora que depois tambem 

foi copiada pelas concorrentes. 

76 Decreto no 50.450 de 12 de Abril de 1961, que regulou o tempo de intervalo comercial entre outras 

delibera~Oes. Segundo seu artigo 9° o tempo rrlliximo de intervale realizado com slides, filmes e videoteipe 

e de 3 rninutos. No artigo 10° e determinado que urn intervale produzido ao vivo, pode ter no maximo 5 

minutes. 
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A visao empresarial dos proprietarios da TV Excelsior tambem agregou uma 

nova forma de administrar e organizar o modo de prodw;;ao televisivo. A divisao de 

tarefas, urn dos pilares do modo de prodw;;ao industrial foi incorporada ao processo de 

produ~ao artfstico. A TV Excelsior foi a primeira emissora a contar com profissionais 

dedicados a apenas urn das etapas do processo de realiza~ao de uma telenovela, como 

bern descreveu Arlete Montenegro: "(Havia) gente para cuidar de guarda roupa, de 

cabelo, de desenhar suas roupas. N6s nunca tinhamos vista isso(antes). Porque a gente 

fazia tudo, a gente mesrno que transava, que ia nos livros, que ia na casa teatral alugar, 

entendeu?" (Arlete Montenegro- 1984- !DART- pp. 10). 

Enfim, a TV Excelsior estabeleceu para o Brasil o padrao de organiza~ao das 

redes de televisao vinculadas a urn unico grupo controlador. Foi a primeira rede de 

emissoras de televisao nacional com a maior area de abrangencia na sua epoca, e a 

primeira a organizar urn sistema de produ~ao que ampliava a margem de lucro e dilufa 

os custos de produ\;1iO das suas atra~oes. 

Este trabalho, alem de reconstruir a trajet6ria da TV Excelsior, suas inova~6es no 

campo da rnidia televisiva em urn Brasil que engatinhava na constru~ao das redes de 

comunica~ao de massa cobrindo todo o territ6rio nacional, focalizou tambem suas 

rela<;;6es com o poder e o golpe militar de 1964. Foi tambem urn importante exercfcio de 

execu~ao de pesquisa, com uso de uma metodologia inovadora, relacionando 

depoimentos orais com fontes visuais, com ampla possibilidade de utiliza<;;iio critica. As 

discussoes metodol6gicas apresentadas e as experiencias propostas mostraram urn 
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umverso de incrfvel amplitude que ainda prectsa ser melhor desvendado pelos 

profissionais que atuam na area de comunica<;:ao. 

Ao conhecer a trajet6ria da TV Excelsior em sua totalidade, atraves da hist6ria 

daqueles que nao puderam registrar suas observa<;:oes na epoca. por varios motivos, foi 

possivel perceber a importante lacuna na historiografia da televisao brasileira, que, ao 

comemorar seus cinq iienta anos, nao apenas se esqueceu desta importante emissora, 

como tambem produziu versoes sobre esse passado omitindo e ate negando conquistas 

que a Excelsior havia realizadon V arios artigos de jomal, foram escritos ao Iongo do 

ano 2000, e poucos abordaram as realiza<;:oes da Excelsior. Com esta pesquisa, 

pretendemos destacar a contribui~ao daquela emissora na constrw;;ao da linguagem, da 

tecnica e da mentalidade da modema televisao brasileira. 

A hist6ria oficial da televisao brasileira registra com detalhes a primeira 

emissora, a TV Tupi, e a "ultima", a TV Globo, como se tivesse havido urn salto tecnico 

e qualitativo repentino no vacuo entre as duas. E necessario e imperative deixar 

registrado que, como todo movimento na hist6ria, nada acontece aos saltos, e sim 

atraves de urn Iento desenvolvimento. A Excelsior e o elo entre estas duas fases da 

televisao brasileira, foi ela que realizou a transi~ao da antiga e romantica forma de fazer 

televisao para a televisiio empresarial, com tempo de intervalo comercial definido e com 

respeito ao horario de exibi<;:ao de programas. Foi a TV Excelsior que iniciou a forma 

capitalista e industrial de produzir programa<;:ao de televisiio no Brasil, introduzindo 

77 
Sabre isso M urn artigo escrito por Boni em 1998 sabre o telejomal entre novelas. OLIVEIRA 

SOBRINHO, Jose Bonifacio. Nada efanttistico. Isto E no 1514.7 de outubro de 1998. 
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tambem a concepc;ao de programa<;ao em rede nacional que seria depois aperfeic;oada 

pela Rede Globo com amplo apoio do governo militar78 

As emissoras de televisao, que ainda hoje permanecem no ar, tiveram, cada uma, 

sua propria trajetoria, e algumas, como a Excelsior, tambem se beneficiaram da 

contratac;ao de talentos de emissoras concorrentes. Se hoje alcan<;am reconhecimento no 

campo televisi vo, is so se deu nao so grac;as ao trabalho de suas diretorias, de seus 

tecnicos e artistas, mas tambem grac;as as contribui<;oes recolhidas, ao Iongo do tempo, 

com as vitorias e derrotas de outras emissoras, sejam elas aqui do Brasil ou de outros 

pafses, constituindo exemplos validos de construc;ao de trajetorias pela somatoria de 

experiencias varias, incorporadas atraves de diferentes mecanismos. 

A pesquisa conseguiu apontar como, a seu tempo, a Excelsior foi capaz de inovar 

e transformar a televisao brasileira. Muitos de seus funcionarios, tecnicos e artistas, 

continuaram suas carreiras em outras emissoras, Jevando consigo as lic;oes aprendidas e 

assim inovaram e contribufram na construc;ao de uma identidade brasileira no fazer 

televisivo. 

Este trabalho, ao utilizar-se da metodologia da Historia Oral, permite perceber 

que esta tecnica se aproxima muito das tecnicas usuais de urn reporter, pois ambas as 

maneiras de Jevantar informa<;oes sobre o passado recente, em muitos momentos, 

fundem-se harrnoniosamente e, em outros, sao totalmente antag6nicas. Esta rela<;iio entre 

78 Sobre a Globo, HERZ, Daniel. A historia Secreta dtl Rede Globo. 13" ed. Santa Maria!RS: Ortiz, 1989. 

esclarece os vfuios envo1vidos na construgao da Rede Globo, destacando os principais artifices do golpe 

militar, entre e1es, os ex-presidentes Castelo Branco, Costae Silva e Emesto Geisel, a!em do General 

Golbery do Couto e Silva. 
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as tecnicas de entrevista e o uso da Historia Oral refon;am a necessidade de sua difusao 

entre os estudantes de comunicac;ao como uma metodologia consistente de forte 

embasamento teorico que, aos poucos, vai permitindo repensar as tecnicas empfricas dos 

reporteres experientes, repassadas em sala de aula. Como jomalista, ao abrac;ar a 

utilizac;ao da metodologia, no processo de autoconstruc;ao de minha condic;ao de 

pesquisador, entrei em conflito com muitos conhecimentos adquiridos ao longo da 

carreira profissional, e, ao mesmo tempo, baseei novos habitos de entrevista nas 

explicac;oes teoricas dos pesquisadores que utilizam a historia oral como metodo de 

trabalho na elaborac;ao de versoes, cientificamente embasadas, sobre diferentes campos 

do saber. 

Durante a execuc;ao desta pesquisa, muitas vezes o reporter suplantava o 

pesquisador, e isso interferiu, de diversas maneiras, positiva e negativamente, no 

resultado final do trabalho. 

Mui tas vezes, a interferencia do reporter apressado e exigente afetou o 

andamento da pesqmsa, prejudicando a construc;ao de uma relac;ao mais calma de 

confianc;a com os informantes. Outras vezes, a interferencia significou uma inserc;ao 

rapida de novas perguntas elaboradas no momento da entrevista, seguindo novas linhas 

de raciocfnio criadas pelo entrevistado, o que em muito enriqueceu a coleta de 

informac;ao. Tal fato foi possfvel grac;as a experiencia anterior de reporter que fomeceu a 

flexibilidade e a rapidez de raciocfnio necessarias a re-elaborac;ao do roteiro de coleta 

dos depoimentos. 
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Sabernos que esta pesquisa possui especificidades quanto a sua condw;;ao: o fato 

de nao haver sido efetuada nenhurna entrevista corn os funcionanos de outros escal6es 

(artistas, tecnicos e funcionanos adrninistrativos) da TV Excelsior poe a descoberto a 

in ten gao rnaior da rnetodologia que e ou vir todos os protagonistas do rnornento hist6rico 

analisado. Essa exclusao ocorreu de forma deliberada, nao s6 pela dificuldade de 

localiza-los, mas tarnbern por acharmos que suas percepgoes do papel da TV Excelsior, 

enquanto elo da rnudanga de urna televisao artesanal ou rorniintica para urna televisao 

industrial, seriam pequenas e lirnitadas a sua atuagao enquanto contratados da emissora. 

Por isso, para que haja urna reconstrugao rnais cornpleta, exige- se a inclusao dos 

diferentes olhares sobre o passado e nao apenas o dos dirigentes, ficando para outras 

pesquisas a tarefa de ouvir os artistas e tecnicos para assirn, atendendo as demandas da 

rnetodologia, construir urn registro amplo e polif6nico da trajet6ria da TV Excelsior. 

Ante a inexistencia de qualquer bibliografia que retragasse minimamente a 

trajet6ria da TV Excelsior, viu-se a pesquisa ante a necessidade de reconstruir uma 

primeira versao que de maneira mais abrangente permitisse analisar e cornpreender a sua 

his tori a. 

Para tal elaboragao percebeu-se que a visao dos dirigentes era a rnais adequada, 

pms perrnitia compreender as relagoes polftico-administrativas necessarias para a 

rnontagern, desenvolvirnento e funcionarnento dessa prirneira rede televisiva. 

Portanto, a escolha dos depoentes foi consciente e deliberada, mas 

compreendernos a necessidade de ouv1r-se outras vozes da hierarquia interna dessa 
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emissora. Vozes que, embora mais fragmentadas, fomecerao aspectos novos e criticos 

sobre a trajet6ria da TV Excelsior. 

Fica assim a abertura para novas pesquisas que o tema coloca e estimula. 
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Anexos 

Lista das Transcri<;6es das entrevistas utilizadas para a realiza<;iio deste trabalho, 

arquivadas no IDART/CCSP 

1. Wallace Cochrane Simonsen Netto- filho do propriet:irio do 

grupo Simonsen e Diretor Presidente da TV Excelsior- 27 paginas. 

2. Joao Scantimburgo- s6cio da TV Excelsior ate 1961 - 10 

paginas. 

3. Alvaro Moya- primeiro diretor artistico da TV Excelsior- 26 

paginas. 

4. Alberto Saad- diretor geral da TV Excelsior de 1962 a 1968 - 19 

paginas. 

5. Edson Leite- segundo diretor artfstico da TV Excelsior 5 

paginas. 

6. Ferreira Neto- ultimo diretor superintendente da TV Excelsior-

21 paginas. 

7. Arlete Montenegro- atriz de telenovelas da TV Excelsior- 38 

paginas. 
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Lista das Entrevistas, realizadas entre os anos de 1999 e 2000, para esta pesquisa, 

que se encontram depositadas no LAHO (laborat6rio de Hist6ria Oral) do CMU (Centro 

de Memoria da Unicarnp) para que futuros pesquisadores possam ter aces so as 

transcri~5es, fitas de audio, resumo do diario de campo e material imagetico, 

explorando-os em suas investiga~5es. 

1. Alvaro Moya- 24 paginas. 

2. Carli to Adese- contato comercial da TV Excelsior de 1962 a 

1969- 14 paginas. 

3. Edgard Amorim- pesquisador do IDART que realizou a pesquisa 

de 1984, da qual utilizarnos as entrevistas mais significativas.- 12 paginas. 

4. Ferreira Neto- II paginas. 

5. Geraldo Tassinari- Contato e Mfdia da MacCan Erickson na 

epoca do funcionarnento da TV Excelsior- serviu como "entrevista zero"- 28 

paginas. 

6. Joao Peticov - diretor de arte da TV Excelsior de 1962 a 1968, 

forneceu as ilustra~5es deste trabalho.- 12 paginas. 
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