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Resumo 

A World Wide Web esta alterando o modo de produgao da noticia. Estudar 

o impacto do novo ambiente multimidiatico sobre a informagao jomalistica e a 

preocupagao central da presente dissertagao. 

Ao analisar o surgimento e evolugao do jomalismo produzido para a 

Internet, buscamos compreender de que maneira a linguagem do meio impresso 

migra para o suporte digital, e que alterac;:6es sofre neste processo. Essa analise 

inclui, necessariamente, o modo como as tecnologias afetaram os jornais desde sua 

criagao. Passa, ainda, pela propria expansao da Web e da atitude da industria 

jornalfstica brasileira diante da nova mfdia. 

Como objeto de estudo escolhemos o Cosmo On Line, urn site portal criado 

na regiao de Campinas com a pretensao de transformar-se no maier provedor de 

conteiido do interior de Sao Paulo. A experiemcia em andamento no Cosmo nos da 

pistas sobre os erros e acertos que caracterizam o esforc;:o de construgao dessa 

nova linguagem. 
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'A Web e mais uma criaqao 
social do que tecnica. Eu a 
construi para um efeito social - ajudar 
as pessoas a traba/harem juntas - e 
nao como um brinquedo tecno/6gico. 
A finalidade ultima da Web e ajudar a 
melhorar a 1eia' de nossa 
existencia no mundo'. 

Tim Berners-Lee 



1. lntroducao 
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lnvestigar as transformagoes que o conteudo da midia impressa sofre na 

migrayao para o suporte digital, bern como o processo de veiculayao da noticia neste 

novo ambiente de comunicayao representado pela Internet: em linhas gerais, e essa a 

proposta do projeto de pesquisa desenvolvido por n6s para o mestrado em Multimeios 

deste Institute de Artes, sob orientayao do professor doutor Ivan Santo Barbosa. 

Pensado a partir de abril de 1996, quando foi apresentado como monografia de 

conclusao da disciplina Teoria dos Multimidias, no curso de especializayao em Teoria 

da Comunicayao e da lmagem, na Universidade Federal do Ceara, este trabalho e 

uma tentativa de compreender a maneira como as empresas jornalisticas vern sendo 

afetadas pela mais inesperada revolugao midiatica deste final de milenio. 

Ja em 96, constatavamos que os grandes jomais brasileiros estavam 

ingressando rapidamente no ambiente que convencionou-se chamar "online", a fim de 

nao ficarem para tras no que se refere a nova tecnologia. A partir de experiencias 

extraidas da escola norte-americana, nossas redagoes comeyaram a perceber que a 

natureza da imprensa tradicional muda na Rede, onde a adoyao de novas ferramentas 

de multimidia pode resultar num modele comunicacional de grande impacto. 

Da mesma forma que a industria jomalistica, as redes de televisao e de radio 

tambem foram abaladas pela novidade. Na "teia" mundial de computadores, essas 

empresas encontraram a maior possibilidade de convergencia da hist6ria das midias. 

Na Web - a face multimidia da Internet -, som, texto e imagem se fundem e refundem 

num canal ao mesmo tempo multiple e unico, onde a instaurayao de conceitos como 

hipertexto, tempo real e desterritorializayao cobra uma nova forma de apreensao do 

mundo e de construyao da realidade. 

Cientes de que a Internet afeta o fazer jornalistico tambem no radio e na TV, 

optamos, contudo, por trabalhar unicamente com os veiculos do meio impresso. Essa 

escolha deveu-se, basicamente, a 15 anos de uma carreira profissional inteiramente 

construida na imprensa diaria, e iniciada quando o tormentoso barulho gerado pelas 

maquinas de telex - receptoras das agencias de noticias - era para n6s a maxima 

expressao em tecnologia de informayao. 
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1.1. Objetivos, justificativas e metodologia 

No inicio da decada de 1990, nenhum editor, par mais envolvido que estivesse 

com a revoluyao tecnol6gica e informacional em curse, teria como super que em 

menos de dez anos a industria jomalistica estaria completamente envolvida no desafio 

de experimentar a nova midia digital. 

Mesmo angustiados com a suspeita de que o novo meio, em algum momenta, 

poderia afetar-lhes a existemcia - temor que, pelo menos par enquanto, nao se 

materializou -, jomais do mundo inteiro decidiram aderir ao suporte online. E com isso 

puderam constatar, a partir da inedita experiemcia a que se Jan<;:avam, que o modo 

secular de distribui<;:ao de noticias impressas seria confrontado com um novo e 

revolucionario meio de produyao e circula<;:ao da informa<;:ao. 

Como jomalista cuja formayao profissional foi totalmente construida em 

veiculos impresses, propusemo-nos, no retorno a vida academica, a analisar, "em 

tempo real", a ocorrencia deste fenomeno midiatico. Aplicar a metafora do ''tempo real" 

ao modus operandi dessa pesquisa e proposital: com isso pretendemos deixar clara a 

intenyao de constituir referendal te6rico e analisar nosso objeto no desenrolar dos 

acontecimentos, observando, passe a passe, como as transforma<;:Oes sao operadas. 

Reiteramos que nosso objetivo, com a presente pesquisa, e estudar o impacto 

da nova tecnologia sobre as empresas jomalisticas. Buscamos compreender de que 

maneira a linguagem do meio impressa migra para o suporte digital, e que altera<;:oes 

sofre neste processo. Tambem procuraremos demonstrar que a sobrevivencia dessas 

empresas na Rede vai depender da plena compreensao das singularidades, limita<;:oes 

e possibilidades que caracterizam a nova midia. 

Com mais de dois mil sites de jomais funcionando na Web em mar<;:o de 97 (em 

dezembro de 2000 eram pelo menos 4.780 no mundo inteiro), naquela ocasiao 

optamos por fazer um vigoroso recorte no universe a ser investigado. 0 objeto 

escolhido foram os sites de jomais da cidade de Campinas, que possui dois diaries: 

Correio Popular e Diario do Povo. No decorrer de nossa pesquisa, em 1998, esses 
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dais sites foram aglutinados num s6 portal, o Cosmo On Line, mantido pela Rede 

Anhanguera de Comunicayao (RAG), empresa proprietaria des dais vefculos acima 

citados. Abrigando sites de outros diaries da regiao, o Cosmo - e nao mais, apenas, 

Diario Web e Correia On Line - transformou-se em nosso novo objeto de pesquisa. 

Cabe, porem, a pergunta: par que a opc;:ao par Campinas? Nao ha numeros 

exatos, mas relates de pesquisadores da area situam a cidade entre os dez maiores 

p61os de acesso a Internet no Brasil, em quantidade de usuaries corporativos e 

domesticos. 0 fate e plenamente compreensfvel: Campinas pertence a uma ativa e 

crescente regiao empresarial (a quinta maier do Brasil), alem de concentrar algumas 

das maiores universidades do Pais. Parece-nos, portanto, mais do que justa a opyao 

par estudar esse novo momenta do jornalismo a partir de experiemcia observada numa 

cidade como esta. 

0 Cosmo On Line surgiu em fevereiro de 1998 como o primeiro projeto 

regional, no Estado, de um site portal - uma especie de home que reline varies sites, 

mantidos par diferentes empresas, particulares e entidades. Coloca-lo no ar foi a forma 

que a RAG, proprietaria do CorreioNet (ate entao, o maier provedor de acesso a 
Internet na cidade) encontrou para fazer frente a rapida exPansao do Universe Online 

(pertencente ao grupo Folha) na regiao. 

A possibilidade de fazer o estudo de case de uma experiencia regional, como 

esta representada pelo Cosmo On Line, apresentou-se extremamente sedutora para 

n6s. Enquanto outras pesquisas buscavam a compreensao do fenomeno a partir da 

perspectiva des grandes vefculos impresses no Brasil e no mundo, nos propusemos a 

"correr par fora", investigando de que maneira uma empresa de comunicayao cuja 

expressao e fundamentalmente regional consegue sobreviver na nova mfdia. 

0 metoda adotado para responder aos objetivos iniciais desta pesquisa incluiu, 

primeiramente, um ample levantamento hist6rico sabre exPeriencias pioneiras no setor. 

Esse levantamento e feito desde abril de 96, quando comec;:amos a estudar o tema. 

Ensaios academicos e produc;:oes te6ricas, alem de artigos e reportagens em jornais e 
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revistas, foram fartamente consultados. Confrontar e analisar teorias e hip6teses de 

diversos autores, nacionais e estrangeiros, tambem nos pareceu fundamental. 

Acessar e analisar sites noticiosos, o que tomou-se concretamente possivel 

para n6s somente no final de 96, foi o segundo passo. A partir a observa~o e analise 

desses websites, pudemos dar inicio a urn esforc;;o de compreensao do que 

representava, naquele momento, a tentativa de absor~o da nova midia pelas 

empresas jomalisticas. 

A seguir, uma descri~o das principais ferramentas metodol6gicas usadas 

neste trabalho: 

1. 1.1. Analise de conteudo - A compara~o entre o conteudo dos jomais 

Diario do Povo e Correia Popular, e aquele veiculado em suas respectivas edic;;oes 

digitais, foi fundamental para a compreensao do processo de (des)constru~o da 

linguagem utilizada no novo meio. Utilizamos esse metodo tambem para observar de 

que modo as duas midias se promovem, uma a outra. No caso especifico do site 

portal, o Cosmo On Line, buscamos analisar os servic;;os oferecidos aos usuarios, o 

nivel de regionaliza~o da noticia (com enfase para a se~o de "ultimas") e a produ~o 

de conteudo original. 

1.1.2. Acompanhamento te6rico - E crescente o numero de jomalistas, 

pesquisadores e entidades do tipo media watching dedicados a analise da atividade 

jornalistica na Internet. Acompanhar a abordagem te6rica oferecida por esses tres 

segmentos foi indispensavel para a investigac;;ao proposta. No caso dos 

pesquisadores, demos enfase a produ~o realizada e/ou disponivel na Escola de 

Comunicac;;oes e Artes da Universidade de Sao Paulo (ECA/USP) e Faculdade de 

Comunica~o da Universidade Federal da Bahia (Facom/UFBA). Entre os jornalistas, 

podemos destacar o norte-americana Steve Outing, colunista da revista Editor & 

Publisher. No caso dos sites de media watching, exemplificamos com o debate 

oferecido pelo Columbia Review, da Universidade de Columbia (EUA). 
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1.1.3. E.ntrevistas - Ouvir os jornalistas envolvidos com a ediyao de sites 

noticiosos foi outre procedimento de grande imporUmcia para a plena compreensao do 

fenomeno. 0 relate de experiencias muitas vezes pioneiras neste setor, confrontado 

com o objeto de estudo, ajudou-nos a entender ate que ponte a industria jornalistica 

de modo geral, e os jomais campineiros, especificamente, acreditam e investem na 

nova midia. 

1.2. Sobre a estrutura da dissertacao 

Desde que os telejornais entraram em cena para abalar a industria jornalistica, 

nao se via um periodo de mudano;:as tao tumultuadas no cenario geral dos meios de 

comunica<;:iio. 0 surgimento da Internet e a expansao dos servi9os online nos ultimos 

anos, como um novo veiculo de massa, esta comeo;:ando a assemelhar-se muito com o 

inicio dos anos 40, quando a produyao regular de noticiario para a TV tornou-se uma 

for9a jornalistica e comercial que nao podia ser ignorada pelos meios entao existentes. 

Trata-se, no entender do jornalista norte-americano Steve Outing, de uma especie de 

"deja vu outra vez"1
. 

Estamos assistindo apenas ao inicio do processo de surgimento e evoluyao das 

midias online. E provavelmente ninguem - em qualquer segmento da nova ou da antiga 

industria de informayao - sabe exatamente como este cenario em muta9ao sera 

depurado. 0 jomalismo, como profissao e como neg6cio, esta sendo alterado pelo 

crescimento veloz do conteudo noticioso no suporte digital. 

Este novo ambiente comunicacional, de carater multimidiatico, confronta-se 

com o modele que por muito tempo orientou a comunicayao de massa. Como observa 

Andre Manta, a midia impressa, o radio e a televisao "distribuem informayao baseados 

no modele de 'um para muitos'. 0 desenvolvimento da tecnologia de transmissao 

digital de dados via redes de computadores ocasiona uma modifica9ao no modele de 

comunicayao vigente: a audiencia, alem de ter acesso a um maier numero de 

informa96es de maneira rapida e diversificada, passa a poder produzir e disponibilizar 

suas pr6prias informa96es nas redes de comunicayiio"2 
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Com o jomalismo produzido em suporte digital, altera-se violentamente o modo 

de produyao e de distribuiyao das noticias. Utilizando o conceito popularizado por 

Negroponte3
, no ambiente online o papel (atomos) cede Iugar a impulses eletronicos 

(bits), que viajam a grandes velocidades pelas "infopistas" e podem ser atualizados 

instantaneamente na forma de textos, graficos, imagens, anima96es, audio e video. 

Sao justamente esses recursos multimidia que expandem radicalmente as 

possibilidades da midia impressa no novo ambiente de comunicayao. 

Diante do exposto, o que pretendemos e investigar as transforma96es que o 

conteudo da midia impressa sofre na migra9ao para o suporte digital, bem como o 

processo de constru9ao e veiculayao da noticia neste novo ambiente de comunica9ao 

representado pela Internet. Neste esforyo, associamo-nos a um crescente grupo de 

pesquisadores, no Brasil e no mundo, dedicados a compreender de que modo essas 

transforma96es ocorrem e como elas afetam o fazer jomalistico. 

A presente dissertayao esta dividida em seis capitulos, incluindo esta 

lntroduyao. 0 segundo capitulo, "Sociedade tecnol6gica e midia", oferece uma sintese 

dos debates te6ricos ocorridos neste seculo, em tome da comunicayao de massa. 

Tambem analisa a evoluyao industrial e eletronico-informatica da imprensa, e o modo 

como a produ9ao da noticia foi afetada nesse processo. 

0 terceiro capitulo aborda, especificamente, o jomalismo na nova mfdia. A qui, o 

objetivo e mostrar como o surgimento e expansao da maior rede de computadores do 

planeta afetou as empresas jomalisticas. Desejamos, ainda, analisar e debater 

conceitos tao pr6prios a essa midia, como hipertexto, tempo real e interatividade. No 

mesmo capitulo, tratamos do papel da noticia e da linguagem caracteristica do meio 

jomal, visando a analisar as caracteristicas que o texto jomalistico agrega, perde ou 

mantem no novo meio. As ferramentas ao alcance dos profissionais de jomalismo que 

atuam no ciberespa9o, suas virtudes e seus dilemas, tambem sao discutidas na 

ocasiao. 

Estatisticas que situam o Brasil entre os dez paises que mais acessam a World 

Wide Web nos levaram a dedicar o terceiro capitulo deste estudo a presen9a dos 
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jornais brasileiros na Grande Rede. A intenyao e demonstrar como a industria 

jornalistica dos Estados Unidos exerceu influemcia neste sentido, ao mesmo tempo em 

que e apresentado um panorama atualizado dos sites de jomais brasileiros na Web. 

A experiencia pioneira do Cosmo On Line - um site portal destinado a cobrir a 

regiao de Campinas, e que usaremos para estudo de caso - tambem esta contemplada 

no quarto capitulo. 0 Cosmo foi criado pela Rede Anhanguera de Comunicayao, 

proprietaria dos dois maiores jomais de Campinas (Correio Populare Diario do Povo), 

para fazer frente a rapida expansao do maier portal em lingua portuguesa, o Universe 

Online, na regiao. Na presente pesquisa, analisamos o modo como se travou essa 

desigual "guerra de bits', assim como os erros e acertos do portal em estudo na 

construyao de um ambiente de informayao capaz de atender as expectativas do 

usuario. 

"0 neg6cio da inforrnayao online: desafio para as empresas jomalisticas" e o 

tema do quinto capitulo. Consideramos da maier importancia, no atual cenario, um 

debate em tomo da infra-estrutura economica que vai nortear a nova midia. Tomar os 

sites rentaveis e financeiramente desatrelados do meio tradicional e, hoje, um dos 

grandes desafios dos jomais que optaram por fornecer conteudo em Rede. A partir 

dessa constatayao, analisamos as alternativas de lucratividade que se apresentam aos 

sites noticiosos. 

0 sexto e ultimo capitulo, "Um novo cenario para a noticia", e dedicado as 

reflex5es finais deste estudo. Neste memento, procuramos compreender, a partir das 

constata96es feitas ao Iongo da presente dissertayao, em que dimensao operam hoje 

as empresas jomalisticas e o que o futuro pode reservar nao s6 para essas 

corporay5es, mas tambem para jomalistas e, em ultima analise, para os leitores. Cabe 

tambem alguma contribuiyao ao extenso debate sobre a sobrevivencia do jomal 

impresso, que uns veem ameayada pela expansao dos serviyos noticiosos no 

ciberespayo, enquanto outros preferem apostar na velha equayao que identifica, nas 

midias, uma hist6ria de somas, nao de subtra96es. 
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0 resultado deste estudo patrocinado pelo CNPq, ao Iongo de dois anos, nos 

oferecemos como contribuiyao ao conjunto de investiga96es academicas dedicadas a 
compreensao do novo modelo de jomalismo desenvolvido na World Wide Web. 

1 
OUTING, Steve. "0 jornalismo do futuro exigira velocidade e cora<;ao forte". In Ponto Futuro. 

Suplemento especial de 20 anos da revista Meio & Mensagem. 1997. p.24-8 

2 
MANTA, Andre. Guia do Jornalismo na Internet. 1997. Disponivel em 

http://www.facom.ufba.br/manta/Guia/index.html. Acesso em: 5 jun. 2000 

3 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.17 
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2. Sociedade tecnol6gica e midiatica 
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2.1. A par de algumas reflexoes te6ricas 

Para elaborar uma proposta academica em tomo de nosso objeto de estudo- a 

construyao de uma nova linguagem jomalistica, adaptada as singularidades da 

hipermidia digital-, foi necessaria buscar referencial te6rico contemporaneo nas mais 

variadas fontes, cujo ponte em comum fosse o debate em tomo das novas tecnologias 

de comunicayao. Esse debate comeya, na verdade, ainda na primeira metade do 

seculo 20, com o acelerado desenvolvimento cientifico e tecnol6gico que resultou no 

surgimento de meios como o radio e a televisao. 

Os te6ricos da Escola de Frankfurt exerceram papel fundamental nessa 

discussao. Suas anillises, consideradas por muitos como negativistas, dispunham-se a 

denunciar as implicac;:oes decorrentes do avanc;:o do capitalismo e dos processes 

tecnol6gicos nos meios de comunicayao. Theodor Adomo nos apresenta uma visao 

apocaliptica da cultura de massa, dando origem a um grupo de intelectuais que veem, 

nesse "monstro tecnol6gico", uma ameaya a cultura autentica'· Para Adomo, reside na 

industria cultural toda a carga negativa de uma engrenagem a servic;:o do sistema: 

"A atrofia da imagina<;ilo e da espontaneidade do consumidor cultural 

de hoje nao tern necessidade de ser explicada em termos psicol6gicos. Os 

pr6prios produtos, desde o mais tfpico, o filme sonoro, paralisam aquelas 

faculdades pela sua propria constitui<;ilo objetiva. Eles sao feitos de modo 

que, se a sua apreensao adequada exige, per um lade, rapidez de percep<;ilo, 

capacidade de observa<;ilo e competencia especffica, por outre lado, e feita de 

modo a velar, de fate, a atividade mental do espectador, se ele nao quiser 

perder os fates que, rapidamente, se desenrolam a sua frente~? 

Ainda hoje, em algumas esferas academicas, as teorizac;:oes de Adomo, 

Horkheimer, Benjamin e Marcuse sao consideradas uteis para a compreensao de 

aspectos relacionados as novas tecnologias e aos meios de comunicayao, massivos 

ou nao. 
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Na decada de 60, o canadense Marshall Mcluhan difundiu o conceito dos 

meios de comunicayao como extensoes das faculdades sensoriais dos homens. De 

acordo com esse conceito, todos os inventos tecnol6gicos sao prolongamentos de 

capacidades humanas expandidas para fora do corpo. A sociedade era vista por 

Mcluhan como interayao entre a natureza, os homens e as maquinas por eles 

desenvolvidas: uma sociedade tecnol6gica. Ao anunciar que "o meio e a mensagem", o 

te6rico canadense resumia o principia geral de seu pensamento: segundo ele, os 

meios agem e influenciam popula96es, alterando atitudes e modos de representayao 

do ambiente em que vivem e de si mesmas. Mais importante que a mensagem 

veiculada, a natureza tecnol6gica do meio e responsavel por essas transforma96es.3 

Outra ideia difundida por Macluhan, e celebrizada nos anos seguintes, foi a 

inevitavel instaurayao de uma "aldeia global". Esta seria constituida por meios ultra

rapidos de comunicayao a distancia, como radio, telefone e televisao, que poderiam 

ligar os povos do mundo em redes de circuitos eletricos. Para o te6rico, ao contrario da 

escrita, as novas tecnologias de comunicayao abrigariam urn enorme potencial 

convivial, conduzindo a urn movimento de retribalizayao (a humanidade reorganizada 

como uma "tribe eletrica") proximo das formas de interayao caracteristicas da 

oralidade. 

Mcluhan pensava a interatividade em termos de meios "quentes" ou "fries". Os 

media quentes sao aqueles que nao deixam nenhum (ou muito pouco) espa9o de 

interayao. Esses sao meios de alta definiyao, que distribuem mensagens prontas, sem 

possibilidade de interven9ao. Nesse sentido, seriam quentes o radio, o cinema, o 

alfabeto fonetico. Os media frios, ao contnario, sao os que permitem a interatividade, 

que deixam urn Iugar livre, o qual os usuaries poderao preencher ao interagir. Os 

media trios seriam a palavra, o telefone, o alfabeto pictografico. Hoje, os computadores 

e a rede mundial de informayao (o ciberespa9o) seriam exemplos de media fries, onde 

a interatividade nao s6 e estimulada, como e a possibilidade mesma de suas 

exist€mcias4 

Bebendo na fonte dos frankfurtianos, te6ricos da escola francesa tambem 

produziram, nas ultimas decadas do seculo 20, criticas veementes a sociedade 
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tecnol6gica "mediatizada". Vejamos o case de Jean Baudrillard. Para o celebre 

filosofo, a Internet e um meio de comunicayao globalizante e imperialista que traz 

consigo as sementes de sua propria destruiyao: "Mais do que um espaCfO de 

conhecimento, e um espayo de desaparecimento, uma forma de perda por excesso 

que nos submerge"s. No entender de Baudrillard, o mundo virtual e uma gigantesca 

tentativa de substituiyao; sua meta e acabar com o mundo real: 

"Estamos num mundo onde a fun<;ao essencial do signa consists em fazer 

desaparecer a realidade e ao mesmo tempo colocar urn veu sobre esse 

desaparecimento. Atras de cada imagem. alguma coisa desapareceu (a for9>3 

do signa da imagem vern menos do que ela representa e mais da 

prestidigita<;ao que lhe e propria). 0 mesmo vale para o ilusionismo da 

informaQao e da memOria - por tras de cada informa<;ao, urn acontecimento 

desapareceu; sob a cobertura da informa98o, urn a urn os acontecimentos nos 

sao retirados". 6 

Com ele faz core o fil6sofo e urbanista Paul Virilio, que identifica um 

aterrorizante processo de implosao do espayo-tempo em decorremcia das 

teletecnologias: 

"A velocidade absoluta sucede ao tempo, assim como ao espago 

constants. A instantaneidade substitul as duray6es !ongas, as secu!os dos 

seculos. ( ... ) Os captadores, os receptores, os diversos aparelhos eletr6nicos 

ou fot6nicos (tube cat6dico, terminal video-infografico etc de grava<;ao) 

substituem o pendulo de outrora e de ainda agoran. 7 

Tambem e valido destacar as criticas formuladas pelo te6rico Lucien Sfez ao 

conceito de interayao com o computador, como argumento de ''venda" da midia. Para 

Sfez, "a ayao, voluntaria e livre, foi destronada, em beneffcio da interayao de todos os 

elementos da rede (inclusive o proprio individuo), agindo entre eles segundo as leis de 

auto-organizayao, de auto-referencia. Auto-poiesis, a qual nao podemos escapar no 

dialogo 'amigavel' com a maquina. Violencia aqui tambem. E amizade foryada".8 

Em contraposiyao a essa Jinha do pensamento frances esta a obra do filosofo 

Pierre Levy, para quem a "virtualizayao dos corpos" que hoje experimentamos, assim 
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como ocorreu com a informayao, o conhecimento, a economia e a sociedade, e "uma 

nova etapa na aventura de autocriayao que sustenta nossa especie"9
. Condenando 

qualquer posiyao catastrofista em relayao ao ciberespac;o - cuja emergemcia considera 

a manifestayao mais marcante da revoluyao contempori'mea das comunica96es -, Levy 

rechaya o desaparecimento universal sugerido por Baudrillard e a implosao do espayo

tempo anunciada por Virilio: 

"A hip6tese que levanto e a de que a cibercultura leva a co-presenc;a das 

mensagens de volta a seu contexte como ocorria nas sociedades orais, mas 

em outra escala, em uma 6rbita completamente diferente. A nova 

universalidade nao depende mais da auto-suficiiincia dos textos, de uma 

fixa9iio e de uma independiincia das significa<;Oes. Ela se constr6i e se 

estende por meio da interconexao das mensagens entre si, per meio de sua 

vincula9iio permanente com as comunidades virtuais em cria9iio, que lhe dao 

senti des variados em uma renova<;ao permanente". 
10 

As redes midiaticas planetarias tambem sao vistas com otimismo por autores 

como Gilles Upovetsky, Jean-Fran9ois Lyotard e Michel Maffesoli. Para eles, as 

transformayees patrocinadas pelas novas tecnologias de comunica9ao permitirao a 

formayao de individuos cosmopolitas e progressistas, menos reprimidos e abertos ao 

novo 11
' 

Te6ricos da escola norte-americana tambem estao empenhados em investigar 

o surgimento e expansao de novos ambientes comunicacionais. Na primeira metade 

da decada de 90, Alvin Toffler, ao criticar os "radicais que sempre se queixam de que 

os meios de comunicayao sao monopolizados por uns poucos individuos", afirmava 

que o avan9o da tecnologia esta silenciosa e rapidamente desmonopolizando as 

comunicayees "sem que urn tiro tenha sido dado". 0 resultado, segundo ele, "e uma 

rica despadronizayao do produto cultural". 12 

Para quem dedicou-se a pesquisa do produto noticioso distribuido em rede a 

partir da segunda metade da decada de 90, uma referemcia basica e A vida digital, de 

Nicholas Negroponte. Neste livro, talvez a mais importante contribuiyao do pesquisador 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology) tenha sido a de demonstrar como, na 

nova era, o papel (atomos) pouco a pouco vai cedendo Iugar a impulses eletronicos 
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(bits), que podem viajar a grandes velocidades pelas auto-estradas da informa9ao. 0 

jornal moderno, lembra Negroponte, tem uma concep~o quase que inteiramente 

digital, do principio ao fim. Mas no memento em que a tinta e comprimida sobre o 

papel, os bits necessariamente transformam-se em atomos. 

Lastreado por estudos desenvolvidos no proprio MIT, Negroponte acredita que, 

num futuro proximo, o ultimo passo do processo de impressao dos jornais nao sera 

dado pelas rotativas. Ele imagina os bits entregues ao leiter sob a forma de bits, que 

poderao ser impresses em casa ou baixados num laptop, palmtop13 ou num monitor 

flexivel de alta defini~o, fino como uma folha de papel, e a prova d'agua 14
• Para o 

pesquisador norte-americano, isso ocorrera, em ultima analise, porque a informatica 

nao tem mais nada a ver com computadores, mas com a vida das pessoas. 

Outro autor norte-americano que associou-se ao debate foi George Gilder. Os 

progresses na tecnologia dos computadores e das fibras 6ticas, em sua opiniao, 

evidenciam a morte certa da televisao e telefonia tradicionais. Com estilo provocative, 

o autor s6 poupa do complete desaparecimento os meios impresses; para ele, os PCs 

logo acabarao com a industria de transmiss6es de TV, mas o mesmo nao ocorrera com 

a imprensa: 

"De fate, o computador e um complemento perfeito para o jornal. Permite 

a industria de notfcias existente fornecer seu produto em tempo real. Au menta 

grandemente a quantidade de informa,Oes pastas a disposi<;ilo, inclusive 

arquivos, mapas, gr:3.ficos e outros materials de apoio. Abre caminho para a 

atualiza<;ilo de noticias mediante fotografias e videos de tela inteira. Porem, 

ao mesmo tempo em que aumenta a riqueza e rapidez das notlcias, permite 

aos leitores usar o 'papel' da mesma forma como fazem hoje - folheando e 

selecionando hist6rias e propagandas em seu prOprio tempo e ritmo" .
15 

Aparentemente sem dar-se conta, George Gilder estava tratando nao 

propriamente de jornais, mas sim do aparecimento de uma nova midia, digitalizada, 

global e com uma capacidade de hibridiza~o inimaginavel ate ha pouco tempo. 

Neste debate, pesquisadores brasileiros tambem assumem diferentes posi96es. 

0 professor Ciro Marcondes Filho, por exemplo, utiliza o conceito de "imaterialidade 
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jomalfstica" para tentar compreender de que forma a sociedade tecnol6gica alterou o 

modo de produ~o da noticia, principalmente a partir da segunda metade do seculo 20. 

Para Giro, a marca da imprensa, na sociedade tecnol6gica, e a produ~o em alta 

escala de informa<y6es, repercutidas em todos os media, no Pais e no exterior. Esse 

fen6meno levaria ao desinteresse, a apatia, a desinforma~o: 

"Trata-se, aqui, de um processo de negagao do carater informative 

da infonmagao. A partir de um certo ponte, o processo informative, 

exatamente per causa desse excesso, passa a girar em alta escala 

repetidamente, viciosamente, sem produzir mais nenhum efeito, torna-se 

ritualistico, circular. 

Pela sua disposigao no tempo, pela sua divisiio em se¢es, em 

edrtorias, pela sua repetigao diana dos mesmos padroes graficos, visuais e 

tecnicos, o jornalismo escrito, de radio e de televisao, funciona na 

cotidianidade como rite. Ele e o ritual diario, do qual participamos para 

exatamente nos sentirmos membros da sociedade. 

Esta e a nova forma de fazer jornalismo na era tecnol6gica. E uma 

produgao diaria, macic;:a, excessiva, obesa de informagao, que reproduz 

apenas de forma ficticia urn informar novo". 16 

0 modelo frankfurtiano expresso por Giro Marcondes encontra resistencia de 

alguns pesquisadores brasileiros tambem preocupados com as transforma<yoes da 

comunica~o na virada do seculo. E o caso do professor Marcos Palacios, para quem 

a critica que associava urn pretense declinio da esfera publica a extensao da midia 

("monop61io da palavra", "comunica<yao sem resposta", "retirada do publico do direito 

de contradizer'' etc) apoiou-se na unilateralidade do processo comunicativo, em sentido 

de mao unica: 

"Nas abordagens que predominaram na chamada Teoria da 

Comunica98o, nas Ultimas dtkadas, a mfdia sempre foi acusada de reduzir os 

indivfduos a situagOes passivas, tornando-os isolados, sem iniciativa, 

rompendo com a vida relacional, atrofiando o gosto pela troca e pela 

conversa. 

Se tais acusa<;Qes e seus pretenses efeitos j8. eram discutfveis, com as novas 

formas de comunicay§:o e com a interatividade ne!as embutidas, perdem-se 

os U!timos argumentos a favor de tais crfticas. 
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Se a comunica<;ao midiatica ja enxertava no proprio publico uma 

multiplicidade de circurtos relacionais, fornecendo elementos de troca entre as 

pessoas, com a rapidez estabelecida pela conectividade das redes, esses 

circultos relacionais passam a ter uma existencia estendida, quase que 

instantanea e simult8nea com a expressao da mfdian. 17 

Com esse breve apanhado te6rico, nosso objetivo foi situar a discussao sobre 

as novas tecnologias de comunicayao no tempo e no espa9o, confrontando pontes de 

vista que consideramos relevantes. Sem desconhecer a possibilidade de analises 

criticas em tome de nosso objeto de estudo, porem, preferimos adotar uma postura 

mais pragmatica, formulando uma proposta em que os aspectos negatives do 

jomalismo online possam ser superados em certos sentidos, ou, pelo menos, 

minimizados. Ao assumir essa perspectiva, nossa principal intenyao e fazer o 

intercambio entre o conhecimento oriundo da pesquisa academica e das reda96es, 

visando a entender como se processa a noticia no novo suporte. 

Oeste modo, convem enfatizar outras contribui96es oferecidas ao debate per 

pesquisadores brasileiros como Nelly de Camargo, Sebastiao Squirra, Nancy 

Ramadan, Lucia Santaella, Denis de Moraes e Andre Manta, entre outros. Camargo 18 

ajuda-nos com urn importante ensaio sobre a expansao des sites "portais" na Internet, 

cada vez mais dominados per grandes conglomerados transnacionais de 

comunicayao. Em Squirra19
, obtivemos elementos para compreender de que forma o 

usc do computador, pelos jomalistas, pede ir muito alem do simples processamento de 

textos. A preocupayao de Ramadan20 com a formayao de jomalistas diante de tantas 

transforma95es tambem e bem-vinda, ao ampliar 0 debate sobre etica e tecnica da 

noticia. Com Santaella21
, analisamos o jogo de "intercambios" entre as midias, 

enquanto Moraes22 contribui com observa96es sobre uma possivel "revoluyao 

interativa" no jomalismo. Urn des pioneiros nesse ramo de pesquisa, Manta23 colabora 

com urn estudo sobre os primeiros sites noticiosos criados per jomais brasileiros. 

Feito este resume te6rico, nossa preocupayao, a partir de agora, e com o 

cenario hist6rico e tecnol6gico em que surgiu e se desenvolveu o jornalismo impresso, 

o que trataremos com brevidade, dada a extensa bibliografia disponivel acerca do 

referido tema. 
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2.2. lmprensa e sociedade tecnol6gica: a inven~ao da noticia 

As ideias propagam-se per vias bern precisas que a tecnica transforma: a 

imprensa gutenberguiana multiplica os livros e toma a conservayao de ideias menos 

dependentes do acaso das c6pias, censuras ou acidentes de percurso. Com o 

telegrafo, pela primeira vez uma mensagem locomove-se mais rapidamente que o 

homem: com as ondas, as palavras - e depois, as imagens - nao passam mais de um 

ponte a outre, mas cobrem territories, desprezando fronteiras e muros. Com a 

informatica e a interconexao instantfmea de milh5es de dados, diferentes tarefas 

(coleta, redayao, ediyao e difusao de uma noticia, per exemplo) pod em transformar-se, 

praticamente, numa unica operayao. 

Essa constatayao nos ajuda a compreender o desenvolvimento da informayao 

jomalistica ao Iongo des tres ultimos seculos, paralelamente a sintese hist6rica 

oferecida per M. Vasquez Montalban e reproduzida per Cremilda Medina: "0 transite 

de informac;:oes na Grecia e em Roma, a pr&-hist6ria; o desenvolvimento do comercio 

da !dade Media em diante; a origem do noticiarismo; e quando comec;:am a surgir as 

publicac;:oes peri6dicas (seculo XVII), e o dominic do jomalismo regular vinculado de 

imediato aos grandes centres urbanos da Europa".24 

A partir dai, e daramente impulsionada pelo desenvolvimento do capitalismo, a 

informac;:ao jornalistica evoluiu e expandiu-se a cada novo salto da tecnologia. Como 

resultado, v&-se, na virada para o seculo 21, as empresas do setor submetidas ao 

desafio de produzir noticias para alem do papel. Ao novo suporte, fluido, ilimitado, 

costumamos dar o nome de ciberespac;:o. 

Como observa o professor Anthony Smith, e importante olhar com atenyao para 

as transformac;:oes que ocorrem em uma sociedade e na consciencia humana quando 

a tecnologia prevalecente muda. E um des resultados das tentativas de compreensao 

dessas complicadas mudanc;:as hist6ricas foi a volta ao interesse pelo que aconteceu 

nas sociedades, particularmente as da Europa Ocidenta!, quando a imprensa foi 

inventada. 
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Para Smith, o que a imprensa fez no seculo XV foi criar uma "consciemcia 

unificada" a respeito des textos como tais, na medida em que juntou escritos 

produzidos em diferentes epocas e Jugares. Jsso contribuiu para o processo de 

mudanya do sentido de geografia e tempo, e intensificou a percepyao intelectual a 

respeito das diferenyas existentes entre os textos2s Essas transformac;;oes estao na 

base de outra invenyao: a noticia como bem de consume. 

Ao nascer, de fate, no seculo XVII, o jomalismo espelhava nao s6 o 

aproveitamento das potencialidades tecnicas de impressao desenvolvidas desde o 

surgimento da prensa de tipos m6veis em 1480, na Alemanha, com Johannes 

Gutenberg, mas tambem respondia a uma necessidade social de informac;;oes 

demandadas pelo processo de emergencia do capitalismo. Como demonstra Elias 

Gonyalves, per conta da dependencia do meio tecnico de reproduyao, o jomalismo 

era, naquele periodo, confundido com seu aparato infra-estrutural, Jevando a uma 

perenizayao de duas associac;;oes imprecisas no aspecto conceitual: 

"A primeira, que repercute ate hoje, c\assificava o Jornalismo de forma 

generica como imprensa, restringindo o que se constituiria, a partir de entao, 

como um modo especifico de compreensao do mundo/realidade com as suas 

condi<;Oes tecno\6gicas de existencia. A segunda, de natureza muito 

semelhante a anterior, definia o Jornalismo atraves da simples associagiio 

com o que se configurava somente como o seu modelo de estn§ia: a 

distribuigiio das noticias nas paginas das gazetas impressas". 26 

Da forma como o conhecemos hoje, o jomal impressa e descendente direto des 

primeiros peri6dicos noticiosos que surgiram junto com as concentrac;;oes urbanas 

nascidas durante a Revoluyao IndustriaL Desde 1605, quando historiadores registram 

na Belgica o surgimento do primeiro jomal regular impressa, de periodicidade semanal, 

os jomais vem convivendo com diversas transformac;;Oes sociais, politicas e 

economicas. Ao Iongo deste periodo, evoluiram de um veiculo para a divulgac;;ao de 

versoes oficiais, a servic;;o de lutas politico-ideol6gicas, para uma preocupayao menos 

oficiosa e mais informativa2
,_ 
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A mudanya no conteudo indicava que a imprensa estava acompanhando as 

transformac;:oes da sociedade. Com o avanc;:o da Revoluyao Industrial, a mentalidade 

empresarial em expansao e as crescentes concentrac;:oes urbanas alteraram o fazer 

jornalistico. Ao descrever o papel des meios de comunicayao na transformac;:oes 

sociais, Mcluhan relata que grande parte do financiamento para a implantayao da 

malha ferroviaria inglesa veio des jornais locais. A palavra impressa, a servic;:o da 

transmissao de informac;:oes, teria contribufdo, portanto, para a construyao de 

identidades nacionais eo fortalecimento des Estados nos seculos XVIII e XIX28
• 

Werneck Sodre demonstra que a hist6ria da imprensa e a propria hist6ria do 

desenvolvimento da sociedade capitalista29
. lniciada na lnglaterra em 1814, quando o 

Times usou maquinas a vapor na sua impressao, a corrida para a revoluyao 

tecnol6gica nos jornais seria rapidamente vencida pelos Estados Unidos. A produyao 

em massa permitiu reduzir os custos, acelerando a circulayao de maneira 

extraordinaria. 

Na segunda metade do seculo 19, os jornais passam a ser vistos como uma 

oportunidade de neg6cio. Oaf decorrem pesados investimentos em infra-estrutura, 

criayao des departamentos de comercializayao de espac;:o para anunciantes (a 

abertura de novos mercados conferiu maier importancia a propaganda) e a crescente 

competiyao per leitores. Entre 1830 e 1850 surgiram as primeiras agemcias de notfcias. 

Especializadas em colher, preparar e distribuir informac;:oes, essas associac;:oes 

facilitaram o trabalho des jornais num memento em que o custo des servic;:os 

telegraficos estava se tomando proibitivo para cada um, isoladamente. 

A enfase na rapidez obrigou a imprensa a se valer de sucessivos inventos, que 

resultassem em uma velocidade de impressao capaz de acompanhar o crescente fluxo 

de informac;:oes (como telegrafo, o cabo submarino e depois o telefone eo radio): 

'0 segredo da imprensa consistia, a medida que o capttalismo 

avanc;ava, na rapidez com que chegava aos leitores e na possibilidade de 

contata-los aos milh6es. Era necessaria, para isso, que a produt;ao atendesse 

a multiplica<;ao de exemplares, e que os transportes atendessem a 
distribui<;ao oportuna, rapida, vertiginosa, dos exemplares velozmente 
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multiplicados. As inven96es que tornaram os peri6dicos empresas industrials 

aparelhadas, eficientes, capazes de produzir, todos os dias, milhoes de 

jornais, seguiram-se umas as outras, em curtos intervalos. Nos Estados 

Unidos, a conversao da wood pulp em newsprint marcou essa evolu9§o, 

caracterizada ainda pelo aparecimento do linotipo. Reproduzindo ilustra96es 

rapidamente e a baixo custo, pela velocidade na impressao, nos fins do 

seculo, as novas maquinas faziam correr roles de papel com a velocidade de 

urn trem expresso, saindo os jornais em cores, quando era desejado, e 

sempre automaticamente contados e dobrados. lsso permitia enorme redu98o 

no custo da unidade fabricada, ao mesmo tempo que melhorava a sua 

qua\idade"_so 

No Brasil, a imprensa demorou a perder parte do tom completamente oficialista 

e a se transformar em atividade comercial e industrial, seguindo o rumo tornado pelos 

jomais europeus e norte-americanos. 0 surgimento da empresa jomalfstica brasileira 

pede ser situado por volta de 18903
\ quando titulos oriundos do periodo imperial, 

como a Gazeta de Notfcias e o Jomal do Comercio, com pram equipamentos e passam 

a vender espayo publicitario. Em seguida, sao criados o Jomal do Brasil e o Correio da 

Manha, ja estruturados empresarialmente e voltados para o mercado. 

Sob o argumento de que o importante e o gosto do leiter, aos poucos o 

noticiario ganha contomos sensacionalistas, ao mesmo tempo em que surge a cronica 

esportiva, policial e sociaL 

Como modalidade especifica, o discurso jomalistico ganha autonomia a partir 

dos crescentes avanyos no campo tecnol6gico. Com a criayao do cinema, em fins do 

seculo XIX, radio nos anos 20 e da televisao no final da decada de 30, quase de modo 

instantimeo o que antes se limitava as gazetas migra para as telas dos cinemas, para 

a programayao das emissoras de radio e TV. Neste periodo, o discurso jomalfstico 

rompe com a dependencia do formate com que efetivara a etapa do jomalismo 

impresso para abarcar o universe mais amplo das produyoes em telejomalismo e 

radiojomalismo. Sua consolidayao nesses meios possibilita as sedimentay6es 

caracteristicas a cada uma das suas gramaticas especificas, superando os malfadados 

procedimentos de mera transposiyao de um veiculo para outre, que motivava, por 

exemplo, a apresentayao radiofonizada dos telejomais. Em parte, isso decorria da 
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inexistencia do videotape, que obrigava a produyao ao vivo, sem o recurso da ediyao 

de imagens hoje 6bvia no telejomalismo. 

Sofrendo a concorrencia da televisao, que usa imagens aceleradas e uma 

intensa troca de estimulos visuais, o jomalismo impresso teve de se adaptar tambem 

ao novo habito das sociedades, o da visualizayao, da precedemcia da imagem e de 

algum desinvestimento na capacidade textual. 

Tomemos como exemplo o jomal norte-americano USA Today, considerado urn 

indicador de tendencias e que chegou a chamar a si mesmo de "televisao impressa". 

Com urn processo de composiyao considerado revolucionario, no final dos anos 80 o 

USA Today ja era impresso via satelite em 30 cidades norte-americanas, 

simultaneamente. 0 processo incluia urn transmissor fac-simile adaptado a urn sistema 

de leitura a laser, uma antena parab61ica instalada na sede do jomal, o satelite 

geoestacionario Westar-3, na costa sui-americana, e antenas receptoras em diversas 

cidades - que recebiam, quase que simultaneamente, um jomal em quatro cores. 

Na raiz desse salto tecnol6gico experimentado por jomais do porte do USA 

Today esta, ainda nos anos 70, o aperfeic;:oamento e integrayao da informatica com as 

telecomunicayoes - a chamada telematica. Em menos de tres decadas, terminais de 

computador interligados em rede mudariam radicalmente o modo de distribuiyao da 

notfcia. 

2.1.1. 0 computador chega as redar;oes- 0 acontecimento central que 

transformou as tecnicas do fazer jornalistico neste seculo, retirando-as de uma estado 

de relativa imobilidade para submete-las a uma rapida acelerayao evolutiva, foi o 

desenvolvimento, nos ultimos 30 anos, das tecnologias eletronico-informaticas. 

Partindo da realizayao de circuitos cada vez mais compactos (ou integrados), o 

computador foi elevado a condiyao de produto comercial com custos cada vez mais 

acessiveis. 

A informatizayao das redayoes de jomais - mais especificamente, nos 

procedimentos de ediyao -, comeya na segunda metade dos anos 60 e inicio dos anos 
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70 em todo o mundo. Ja em 1966, os computadores eram usados na composi9ao de 

50 diarios norte-americanos. As agencias intemacionais de noticias aderiram 

rapidamente a novidade. A primeira a adotar as novas tecnologias foi a inglesa 

Reuters, em 1968: um computador recebia em oito teletipos de 100 bauds32 o material 

de chegada; o redator responsavel examinava os textos em seu terminal de video, 

enviava por linha aqueles que considerasse validos assim como estavam, e passava 

os outros a um redator para que efetuasse as modifica96es necessarias. Mais tarde, 

este se tomou o modelo de referencia. Em seguida, sistemas analogos foram adotados 

pela United Press International (UPI), em 1971, Associated Press (AP), em 1972, e 

pela Agence France Press (AFP), entre 1973 e 197633
. 

Wilson Martins mostra a perplexidade com que, ha 30 anos, foram recebidos os 

seguidos aperfei9oamentos na industria tipografica mundial, por conta do uso de 

processes eletronicos de composi9iio: 

" 'Quem esta matando Gutenberg?' - perguntava um semanario 

norte-americana ao noticiar algumas dessas inven¢es revolucion8rias. Nao 

era ninguem em particular, nem um fato isolado. 0 responsavel era uma 

'combina<;:ao de forc;as: custos crescentes, multiplica<;:ao de conhecimentos, 

novas tecnicas de veicular informa¢es e explosao demogr8:fica'. E 

acrescentava: mais do que qua!quer outre tater, 'o aumento nos custos da 

produ<;:ao e responsavel par atirar o tipo de impressao para a lata do lixo'. "
34 

A informatica ainda demoraria algum tempo para penetrar nas reda96es 

brasileiras, mas, ao surgir, teve o efeito de um vendaval: a exemplo do que ocorreu em 

jomais de todo o mundo, mudou paisagens, impos a reciclagem de pessoal, alterou as 

rotinas jomalisticas, quebrou alguns dogmas e interferiu ate no jargao da profissao. A 

Fo/ha de S. Paulo foi o primeiro jomal do Brasil a introduzir terminais de computador 

em suas reda96es, projeto que vinha sendo elaborado desde 1968 e foi efetivado em 

198335
. Os terminais de teletexto na reda9ao da Folha vieram abolir definitivamente a 

maquina de escrever. 

A esse respeito, Carlos Chagas comenta que quando come9ou a trabalhar 

como jomalista, em meados da decada de 50, "metade das reda96es recusava-se a 
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aceitar a maquina de escrever"35
. Segundo ele, os principais rep6rteres escreviam a 

mao: "Quando as materias baixavam oficina, havia sempre urn linotipista que entendia 

os garranchos de fulano ou beltrano". 

As reday5es barulhentas, caracterizadas pelo metralhar de Olivettis e 

Remingtons nos finais de tarde, deram Iugar a urn outro burburinho, muitos tons 

abaixo, em que o som dominante era a abafada cadEmcia das teclas dos terrninais de 

computador. A aposentadoria das maquinas de escrever e o fim das laudas (o texto 

deixa de ser pedido em linhas; o padrao, agora, sao centimetres ou caracteres) 

levaram a uma mudanya ainda mais profunda: o esquema de produyao representado 

pelos terrninais de computador eliminou completamente a revisao, e a correyao do 

texto passou a ser tarefa intransferfvel da redayao. E ali que o texto da notfcia come9a 

e terrnina, e dali que deve sair teoricamente perfeito e e da redayao toda e qualquer 

responsabilidade por eventuais falhas e corre96es. 

0 uso das novas ferramentas exigiu uma reciclagem dos profissionais, feita em 

treinamentos sistematicos em algumas empresas jomalfsticas, mas em outras, nem 

tanto. Esses treinamentos buscavam abranger desde a operayao de novos 

equipamentos ate a retomada de alguns conceitos e conteudos especificamente 

ligados a forrnayao profissional. 

A inforrnatizayao dos jomais nao pede ser vivida sem traumas. Nao ha 

estatfsticas disponfveis no Brasil, mas e fato corrente que milhares de profissionais 

envolvidos nas diferentes etapas de produyao foram tragados pelo vendaval 

tecnol6gico. Varias fun96es (como a de past-up, revisor de texto e operador de 

tituleira, por exemplo) foram extintas na grande imprensa e muitos trabalhadores 

acabaram dispensados. Quem teve chance de ser reaproveitado, mas por diferentes 

razoes nao conseguiu se adequar as novas ferramentas, tambem perdeu seu posto de 

trabalho: 

" 'Sinto-me urn jornalista complemente arquivado'. Esta foi a frase de 

urn revisor ao ser dispensado da Folha de S. Paulo, em fevereiro de 1984, 

quando a redagao passou a usar terminais de vfdeo. Nao esperava o autor 

desta frase conseguir expressar com tanto vigor nao s6 o impacto causado 
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pela informatiza<;ao, como tambem a situa<;ao geral da categoria des 

jornalistas que, a partir daquele memento, teria de estar mais atenta ao 

aperfei<;oamento profissional e a utiliza<;ao das novas tecnologias de 

trabalho". 37 

A informatiza9ao do processo de produyao da noticia ainda hoje levanta uma 

sene de questoes. Uma delas, fundamental, e o modo como os prof;ssionais do setor 

recebem essas mudanyas. 0 computador representa apenas urn instrumento a mais, 

uma nova maneira de simplesmente datilografar uma materia, ou tambem altera as 

formas de raciocinio, e as rela96es de trabalho e poder dentro das reda96es? 

Cada vez mais, a reda9ao toma-se controladora de uma parcela crescente do 

processo de produ9ao do jomal. lsso altera as rela96es politicas entre empregado e 

patrao, a medida que a maier sofisticayao dos meios de produyao demanda menos 

pessoas na "linha de montagem", mas tambem exige, para essas mesmas pessoas, 

treinamento mais qualificado. 

Ao trayar este breve paralelo entre tecnica e desenvolvimento dos jomais 

impresses, buscamos demonstrar que esse veiculo surgiu como decorremcia de uma 

associayao entre a evoluyao tecnol6gica favorecida pela ordem capitalista e a 

necessidade de comunicayao das concentra96es urbanas. Tres seculos separam a 

imprensa criada para disseminar o discurso oficial daquela conduzida 

empresarialmente, com atenyao voltada para o mercado e capaz de gerar lucro. Essas 

mudanyas infra-estruturais, portanto, tiveram indiscutivel implica9ao sobre o conteudo 

editorial ao Iongo da hist6ria dos jornais. 

Nao nos cabe, contudo, aqui, estudar detalhadamente essas mudanyas 

editoriais em nivel hist6rico. Nessa preocupa9ao, como veremos nos capitulos 

seguintes, esta voltada para urn fenomeno bern mais recente: o ingresso dos jornais 

impresses no World Wide Web e as muta96es a partir dai verificadas no modo como a 

notfcia e produzida e oferecida ao consumidor. 
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3. 0 jornalismo e a nova midia 
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Uma liyao que temos tirade da hist6ria da comunicayao de massa e a de que 

cada um dos meios - jomal, radio, televisao - funda e aprimora uma linguagem propria 

no fabrico e difusao da informayao, que emerge de eventos especificos para ascender 

a categoria de notfcia. A partir desse conceito basico, perante uma nova mfdia, como o 

e a Internet, podemos nao s6 reafinmar tal principio, como tambem considerar as 

implica<;:oes de sua utilizayao para o fazer jomalistico nos meios tradicionais. 

A fim de fundamentar essa questao, acreditamos que, tao importante quanto 

nao perder de vista a liyao acima, e levar em conta outra: a de que o nascimento de 

um novo meio de comunicayao levou, invariavelmente, ao receio da morte de seu 

congemere. A hist6ria, contudo, vem demonstrar o oposto: os meios, na verdade, 

complementam-se, pois nem o radio acabou com os jomais, nem a televisao com o 

radio ou o cinema, que, por sua vez, tampouco decretou a morte do teatro. Porem, nao 

apenas os meios, mas tambem as tecnologias se complementam - nao se deve 

esquecer, por exemplo, que as primeiras linhas do telegrafo tiveram a tendencia de 

seguir o trayado dos trilhos das vias ferreas. 

Neste capitulo, nossa inten<;:ao e situar o modo com o jomalismo - e sua 

materia-prima, a noticia - esta migrando do suporte impresso para a rede mundial de 

computadores. Reiteramos que a preocupayao, aqui, e com o modo como essa 

mudanya afeta os jomais diaries, especificamente. Certamente que o fenomeno e mais 

abrangente, atingindo a prodU<;:ao jomalistica em outros meios, como o radio e a 

televisao. Mas, ao centrar foco sobre os jomais, acreditamos possuir melhores 

condic;oes de dar uma real contribuiyao ao debate que se instalou em tomo do 

desenvolvimento da World Wide Web e sua ascensao a categoria de "quarta midia", 

como alguns costumam chama-la. 

Como observa Juan Luis Cebrian, o crescente poder do mundo da multimfdia 

fundamenta-se no desenvolvimento de tres tecnologias de ponta: os 

microprocessadores (diminutos cerebros artificiais capazes de realizar milhoes de 

opera<;:oes por segundo); a transmissao 6tica de dados, permitindo que circulem a 
velocidade da luz; e os sistemas de compressao e codificayao dos sinais digitalizados. 

Alem disso, o desenvolvimento industrial dos satelites de comunicayao permitiu a 
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globaliza<;:ao do sistema, com consequemcias formidaveis para a organiza9ao da 

sociedade e as rela96es economicas e politicas internacionais1
. 

Foi neste cenario, e com prop6sitos militares e academicos, que a Internet 

nasceu como um esforyo do governo dos Estados Unidos para fazer cornunicarem-se 

entre si os diversos bancos de dados do pais, numa rede nacional de alta velocidade. 

No final dos anos 60, os cientistas norte-americanos haviam pesquisado um protocolo 

de cornunica96es "inteligente", capaz de fragmentar qualquer mensagern previamente 

digitalizada e conduzir as partes por uma rede de computadores unidos por meio de 

linhas telefonicas, selecionando em cada n6 da conexao o caminho livre ou menos 

congestionado. A mensagem completa era reconstruida no ponto de chegada. Esse 

sistema garantiria a conexao entre as universidades e o Ministerio de Defesa, mesmo 

que um incidente belico pudesse destruir o centro de comunicay6es e as linhas com as 

diversas sedes de pesquisa. 0 carater descentralizado do procedimento possibilitaria a 

manuten<;:ao do dialogo mesrno na situa<;:ao mais alarmante. 

Dessa forma nasceu a Arpanet, uma rede de intercambio de informa96es 

cientificas. lnstitui96es academicas de outros paises se somaram ao projeto, que 

contou com fundos federais para expandir-se; rapidamente, estabeleceu-se um 

entrelayamento global e um protocolo comum para as transmiss6es. 0 

desenvolvimento do correio eletronico foi a consequi:mcia imediata. As conex6es 

cresceram em progressao geometrica. Em 1971, havia duas duzias de juny6es de 

redes locais. Tres anos depois ja chegavam a 62 e em 1981, quando ocorreu o 

batisrno da Internet, eram 200. 

Durante muito tempo, o acesso a Rede ficou restrito a institui96es de ensino e 

pesquisa. A partir dos anos 80, os microcomputadores passaram a custar menos e se 

tornaram mais faceis de usar. Ao final daquela decada surgiria a World Wide Web 

(WWW), a face multimidia da Internet. 

0 homem que deu a Web ao mundo foi o ingles Tim Berners-Lee. Ele a criou 

no Centro Europeu de lnvestiga<;:ao Nuclear (CERN), na Suiya, para facilitar a 
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comunicayao entre os membros da instituiyao. Sua invenyao propiciaria, mais tarde, a 

explosao publica da Internet. No livre Weaving the Web, lanc;:ado em 99, Bemers-Lee 

conta que a Web nao foi inventada per acidente: ele sempre vislumbrou sua crial(ao 

como uma "teia" que poderia se espalhar pelo mundo inteiro2 0 projeto de 

comunica~tao via Internet com o usc de hipertextos foi proposto ao laborat6rio em 

1989, iniciado em outubro de 1990 e finalizado em julho de 1991. A base do projeto 

era o programa Enquire, desenvolvido em 1980. 

Como principal ferramenta da Web, o hipertexto permitiria em seguida a 

incorporayao de graficos, sons e imagens, modificando de maneira espetacular o 

aspecto extemo das telas. Em seguida, porem, foi necessario esperar o aparecimento 

do primeiro "navegador'', o Mosaic. Criado em 92, o programa era capaz de interpretar 

a linguagem da Rede e traduzi-la de forma inteligfvel para o usuario. A partir desse 

memento, ja nao era mais precise usar procedimentos complicados para que se 

estabelecesse a comunica~tao; ao contrario, bastava clicar um icone na tela. A 

organizayao da informayao se fazia na forma de paginas, tomando a aparemcia des 

documentos bem mais atraente. 

Esta maier facilidade de usc propiciou que a Internet saisse do ambito das 

universidades. No segundo semestre de 93, o numero de hosts (pontes ligados a 
Internet com ofertas de servii(OS) comerciais havia ultrapassado pela primeira vez ode 

academicos. Era a demonstrayao de que a Internet deixava definitivamente os cfrculos 

cientificos para ganhar o mundo. 

3.1. lnformac;ao jornalistica em bits 

0 novo ambiente de comunicayao nao demorou a ser percebido pelas 

empresas de comunicayao de massa. A entrada de jomais, revistas e emissoras de 

radio e TV na Internet contribuiu para inaugurar um novo veiculo capaz de reunir as 

caracteristicas de todas as outras midias, tendo como suporte as redes mundiais de 

computadores. Para as companhias jomalisticas, especificamente, a Web 

representaria uma revoluyao no modele de produl(ao e distribuiyao das noticias, onde 
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o papel (atomos) cede Iugar a impulses eletronicos (bits), que viajam a grandes 

velocidades pelas auto-estradas da informayao. Estes bits podem ser atualizados 

instantaneamente na tela do computador, na forma de textos, graficos, imagens, 

animao;:oes, audio e video. 

0 usc da Internet pelo setor jomalfstico tomara-se, enfim, tao inevitavel quanto 

o usc do teh§grafo. As versoes eletronicas de jomais impresses na Internet logo 

convencionou-se classificar de "jomais digitais" ou "online". Para Andre Manta, a 

utilizayao desses termos encerra uma metafora: 

A no¢o de jomal sempre esteve associada a um suporte material ( o 

papel). No ambiente das redes comunicacionais, as informay6es viajam a 

velocidades inimaginaveis na forma de impulses eletr6nicos que podem ser 

atualizados de forma imediata em qualquer meio (nas telas de computadores, 

nas impressoras, no fax, na televisao a cabo etc). Nestas condiy6es, a no¢o 

de suporte se subordina a de interface. A digitaliza(:<lio da infonma(:<lio, o 

desaparecimento do meio ffsico e os recursos de multimidia da plataforma 

Web fazem com que o produto deixe de ser um jornal, tradicionalmente 

falando, para se tornar urn meio de veiculac;Bo de noticias multo mais 

sofisticado. 

0 uso da metafora, entretanto, tern um efeito posrtivo. Ele nos ajuda a 

compreender melhor o novo meio. Quando nos referimos a uma publicagao 

eletr6nica como "jornal online" ou "jornal digital", estamos ampliando o 

significado do tenmo "jornal", deslocando-o do seu ambrto original, ao mesmo 

tempo em que operamos uma aproximagSo entre duas esferas midiSticas 

distintas.3 

Para a jomalista norte-americana Melinda McAdams, responsavel pelo primeira 

versao eletronica do Washington Post, a importancia da metafora nao pede ser 

subestimada: "Como urn orador escolhe metaforas que tomarao o significado mais 

claro para a audiemcia, urn designer deve escolher metaforas que ajudem o usuario a 

entender o sistema"
4 

Ou seja, quando o usuario acessa urn servio;:o de noticias na 

Internet, ele espera encontrar nao s6 informao;:oes atualizadas, mas urn sistema de facil 

navegayao e que ofereya uma interface amigavel. A metafora do "jomal online", 

acrescenta McAdams, da ao leiter a impressao de estar lidando com urn produto ja 

conhecido, embora o meio seja completamente novo. 
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As primeiras experiencias com jomalismo digital ocorreram nos Estados Unidos, 

nos anos 80, a partir de sistemas de videotexto produzidos por empresas como a 

Time, Times-Mirror e Knight-Ridder. Na Franya, jomais como o Le Monde e Liberation, 

e a Agemcia France Press, tambem usaram sistema semelhante. 0 videotexto foi o 

primeiro meio de comunicayao de massa a se utilizar de tecnicas informaticas. 

Consistia num servi<;:o de transmissao de dados que unia o computador, terminal 

especial ou aparelho de TV a rede telefonica. Por meio das telas de qualquer dos 

aparelhos e de um teclado era possivel visualizar informa<;:5es variadas - como 

programayao cultural e lista telef6nica5
. 

Na Franya, os terrninais eram chamados de Minitel e chegaram a ser instalados 

em dois milh5es de domicilios. Sua popularidade entre os franceses atraiu a atenyao 

dos grupos de comunicayao. 0 mesmo ocorreu nos Estados Unidos, onde a industria 

editorial chegou a estimar que a transmissao de noticias por um sistema de texto via 

TV representaria um neg6cio de U$ 30 bilh5es em dez anos6
. Dificuldades financeiras 

e operacionais impediram que a previsao se concretizasse. Neste final de seculo, o 

videotexto ja nao existe na maior parte do mundo, resistindo apenas em algumas 

regi5es da Franya e Holanda, e ainda assim como um servi<;:o marginal e obsolete. 

No fim da decada de 80, ainda com a incipiente expansao da Internet, jomais 

digitais eram mantidos por empresas de servi<;:os online, como a American Online e a 

Prodig(. 0 advento da World Wide Web, em 1989, foi decisive para este boom de 

publica<;:5es na Internet, possibilitando uma melhor adaptayao de jomais e revistas ao 

suporte digital. Pela primeira vez, a rede ganhava uma interface grafica amigavel, 

baseada em hipertexto e multimidia, que permitia aos usuaries acessarem qualquer 

inforrna<;:ao com um simples clique do mouse. Ja nao era mais precise aprender uma 

serie de comandos complicados para navegar na Internet. 

Os chamados grandes jomais ingressaram na Web a toda velocidade, para nao 

ficar para tras no que se refere a essa nova tecnologia. Sem muitos parametres a 

seguir, optaram, inicialmente, por fazer a mera transposiyao de seu conteudo impresso 

- todo ou parte dele - para o meio digital. A propria interface graficas das homepages 

lembrava, na maioria dos casos, a primeira pagina de um jomal. A partir de 1995, 
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porem, os sites noticiosos se esforl(aram para explorar de maneira mais criativa os 

recursos da Rede. Em 1997, ja nao era incomum encontrar publicac;:6es digitais com 

dados e informac;:Oes complementares que ficaram de fora da edic;:ao em papel, alem 

de materias exclusivas para a Internet com links para outros sites, bem como audio, 

videos, animac;:Oes e outros elementos multimidia. 

0 acesso a bancos de dados, arquivos eletronicos com edic;:6es passadas, 

f6runs de discussao, salas de bate-papo, mecanismos de busca em classificados 

online e atualizal(iio de notfcias foram algumas das inovac;:6es implantadas nos sites de 

jornais - todas elas possfveis gral(aS as especificidades do suporte digital. Em nosso 

Pais, podemos citar o Jomal do Brasil com um dos vefculos que nao demoraram a 

adotar essas inovac;:6es. 

Em 1993, apenas 20 jornais estavam online, todos eles norte-americanos. Hoje, 

sao mais de 4.400 nos cinco continentes, segundo dados atualizados em abril de 2000 

pela Editor & Publisher Interactive. No Brasil, dados divulgados em junho do mesmo 

ano pela Associac;So Nacional de Jomais indicavam a exist€mcia de 192 jornais com 

sites na Internet• 

Antes de avanl(ar na discussao sobre o modo como a Internet afeta a 

mensagem jornalistica, consideramos importante situar alguns conceitos basicos para 

a presente analise. 0 primeiro deles, fundamental, e o conceito de notfcia, como 

veremos a seguir. 

3.2. 0 papel da noticia como produto de consumo 

Na extensa bibliografia disponfvel, encontramos variadas maneiras de se definir 

notfcia, por nos compreendida como a materia-prima da atividade jornalistica. A par de 

diferentes conceituac;:6es, desejamos dar enfase ao que prop6e Fausto Neto: 
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"( ... )o que garante o estatuto de um acontecimento ser transformado em 

noticia, socialmente importante, e sua legitimagao e tessitura pelo 

trabalho do discurso da informagao"9 

Podemos atentar, ainda, para Cremilda Medina, que ve a noticia como 

informayao transformada em produto de consume colocado a venda, para atender a 
16gica do mercado: 

"A mensagem jornalistica, como um produto de con sumo da industria cultural, 

desenvolveu uma componente verbal especffica, que serve para chamar a 

atengao e conquistar o lertor para o produto" .
10 

A par dessas conceituaq5es, podemos considerar noticia como a tecnica de 

relatar um fato - ou, sintetizando mais, afirmar que noticia seria o relate, nao o fato em 

si. Mas do que informayao, estamos tratando, portanto, de informaqao jomalistica. 

Como observa Elcias Lustosa, "a informayao e transformada em noticia mediante o 

uso das tecnicas de jomalismo ou redayao jomalistica. Tecnica e a capacidade de 

alguem produzir um trabalho com a utilizayao de materials e instrumentos que tomem 

eficientes os resultados que pretende alcanqar" .11 

Para existir noticia, lembra Lustosa, e necessario, inicialmente, que exista uma 

informayao de interesse universal. 0 produto noticioso exige que se tenha e ofereya 

informayao; do contrario, nao havera quem queira compra-lo. "Um veiculo de 

comunicayao de massa nao oferece informaq5es, mas informaq5es transformadas em 

noticias. Todos os textos jomalisticos contem informayao, mesmo as materias 

comentadas, como um editorial, que oferece primeiro um relate de um fato sobre o 

qual manifesta sua posiyao ou opiniao", acrescenta Lustosa, lembrando que noticia 

nao e a realidade em si, mas uma tentativa de narraqao da realidade12 

De acordo com os te6ricos da Escola de Frankfurt, os veiculos de comunicaqao 

atualizam necessidades, ou seja, produzem a ideia de que alguns bens sao 

necessaries ou atendem a necessidades. Vendem um determinado produto, 

transmitindo a ideia de que algo e essencial, embora nem sempre o seja, em sua 

objetividade material. 
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Na perspectiva contemporanea, os veiculos de comunicayao de massa 

exercem um papel mais radical, a medida em que recriam o real de forma mais 

atraente e sedutora. 0 simulacro e uma reconstruyao do real, transformando-o em uma 

nova realidade, mais intensa do que a original13
. 

Lanyando mao de uma perspectiva mais pragmatica, e possivel afirmar que a 

busca de informa~ao nos diversos meios corresponde primordialmente a necessidade 

ou desejo de se saber mais sobre alguma coisa. Para Foskett, "cada individuo acaba 

transformando a informayao que !he e transmitida pelos sentidos em conhecimento, a 
sua maneira, por meio das proprias atividades"14 Em suma, noticia so e noticia se 

trouxer o relate de uma informayao. Caso contrario, sera o relate do nada. 

Essa analise, porem, nao pode excluir a reconhecida incapacidade dos jomais 

de oferecerem, a seus leitores, pouco mais que um retrato fragmentado da realidade. 

lsso porque, ao definir o que sera noticia no dia seguinte - ou, como observa Cremilda 

Medina, "quando a mensagem e angulada para se transformar de pauta em processo 

de captayao"15 
-, os jomalistas estarao imbuidos de filtros ideologicos, morais, politicos 

e economicos ditados pela propria organizayao jornalistica onde atuam. De forma mais 

ou menos sutil, esses filtros sabidamente interferem na pauta, apurayao, texto da 

reportagem e edi~ao, sobrepondo-se a conceitos como "objetividade" e "isenyao", cada 

vez mais questionaveis entre profissionais e teoricos do jornalismo modemo. 

A par desse entendimento, vejamos, a seguir, as especificidades que o produto 

noticioso agrega no suporte impresso. 

3.3. Aspectos da linguagem no meio jornal 

A mensagem transmitida pelos veiculos de comunica~ao de massa e coletiva, 

enquanto o receptor e atingido em sua particularidade e individualidade. Jomalistas 

produzem noticias que serao dirigidas a diferentes repertories, formal(iies e 

informa~oes, na cidade e no campo. Ao Iongo da historia da imprensa, a forma de 
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oferecer ao consumidor esse produto "coletivizado" apresentou mudanyas importantes. 

Nesse processo evolutivo, que atingiu todos os meios, os jomais estabeleceram uma 

linguagem propria, destinada a atender as peculiaridades de sua recep9ao por parte 

da massa de leitores. 

Lustosa 16 identifica cinco fases de codificayao do texto da notfcia, que 

correspondem as grandes etapas da hist6ria dos jomais: 

1. De 1808 a 1827, quando todas as materias eram comentadas, repletas de 

opinioes, observa96es pessoais, morais e cristas; 

2. De 1827 a 1889, epoca em que prevaleciam os textos que narravam os fatos 

seguindo a cronologia dos acontecimentos relatados, com a redu9ao das 

opinioes e maior destaque ao material fomecido pelas agemcias de notfcias 

originadas no perfodo; 

3. De 1889 a 1930, quando os vefculos comeyam a adotar notfcias quase que 

exclusivamente informativas, tendo como norma a exclusao de qualquer 

jufzo de valor ou opiniao pessoal do jomalista; 

4. De 1930 a 1969, fase em que os jomais desenvolvem uma tecnica especial 

de construyao do texto informative - o chamado "lead'; 

5. De 1969 ate os dias atuais, quando a prevalemcia da cultura visual, imposta 

pela televisao, redefine o padrao estetico e editorial dos vefculos impresses, 

com textos mais "enxutos" e valoriza~tao da imagem. 

0 uso do lead nos interessa de perto nessa discussao. lmplantado nos jomais 

brasileiros a partir dos anos 50, essa tecnica - originada do verbo ingles to lead, que 

significa conduzir, orientar- foi criada por jornalistas norte-americanos em substituiyao 

ao chamado "estilo britanico". Conhecido no Brasil como "nariz de cera", o velho 

modelo europeu pedia um panflgrafo introdut6rio que retardava a entrada no assunto 

especffico do texto. Sua finalidade era "preparar'' o leiter para receber o impacto da 

notfcia. Por sua prolixidade incompatfvel com o jornalismo, o estilo britanico foi banido 

das reda96es. 
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A tecnica do lead, ao contrario, usa o primeiro paragrafo para introduzir o leiter 

no texto e prender sua atenyao. 0 tipo mais comum de lead e o "noticioso", que 

procura responder a seis questoes principais em tomo de urn fato (Quem? 0 que? 

Onde? Quando? Como? Por que?). Esse modele representou uma soluyao inovadora 

para a construyao de urn texto noticioso padronizado e homogeneo. E inclufa outras 

exigencias, que ainda perduram, para a elaborayao do que se poderia considerar 

como urn born texto de jornal: o maximo de clareza possfvel e ordem direta, com 

sujeito, verbo e predicado, adotando-se a ordem indireta apenas quando nao houver 

outra possibilidade. 

De acordo com o Manual da Redaqao da Folha de S. Paulo, o lead noticioso 

deve sintetizar a notfcia de modo tao eficaz que o leiter se sinta informado s6 com a 

leitura do primeiro paragrafo do texto 17
. A formula do lead, apesar de muito 

questionada, continua a ser usada como objeto de exercfcios nos curses de 

Jomalismo. Alguns autores a veem como urn recurso de grande valia para a 

construyao de uma boa "cabeqa" de materia. Esse modele nos interessa de perto, 

porque, como veremos adiante, sera resgatado pelos sites noticiosos em funyao das 

particularidades da Internet. 

Para a organizayao do conjunto do texto, a tecnica mais utilizada pelos jornais 

do Ocidente e a chamada "piramide invertida": as informa;;;oes mais importantes sao 

dadas no infcio da materia e as demais, em hierarquiza;;;ao decrescente, vern em 

seguida, de modo que as menos importantes fiquem no final. Essa tecnica de reda;;;ao 

jomalfstica foi criada para atender as necessidades das agencias noticiosas, que 

podiam transmitir o mesmo texto a todos os clientes, permitindo, a cada urn, usa-lo no 

tamanho determinado pela diagrama;;;ao: bastava cortar "pelo pe", na medida 

desejada18 

Feita essa sfntese acerca das caracterfsticas do texto noticioso no meio 

impresso, nossa preocupayao, agora, e situar os elementos que caracterizam a 

linguagem jomalfstica, do modo como a conhecemos hoje. Se entendermos o jornal 

como uma fabrica, podemos dizer que esta na reda;;;ao a sua linha de produ;;;ao. E 
dela que sai a principal mercadoria oferecida pelos jomais: a notfcia. Produzida pelos 
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jomalistas, essa mercadoria tem de ter qualidade e boa apresenta<;:ao. Vejamos, a 

seguir, algumas das caracteristicas marcantes do meio jomal: 

1. Trata dos fatos ocorridos no dia anterior; assim, relata o que passou; 

2. Oferece ao leiter um exame analitico dos acontecimentos; 

3. E. abrangente, cobrindo vasta gama de assuntos; 

4. Comb ina dois c6digos - o escrito (texto) e o visual (fotografia, ilustra~t6es e 

apresenta<;:ao grafica); 

5. E. temporal, s6 vale porum dia; no outro, e descartado. 

Um elemento importante no texto de jomal e a redundancia, imposta por sua 

temporalidade. Quando alguem se lembra de algo que leu num livre e tem duvidas, vai 

a estante e pega a obra de novo, confere tudo e resolve o problema. Antes da 

inven<;:ao da Web, esse era um grande problema para as noticias veiculadas em jornal: 

nao havia como recuperar a informac;:ao porque leitores domesticos raramente 

guardam edig6es antigas. 

Essa limita<;:ao criou nos jornais o habito de repetir informa~t6es basicas, 

presentes em materias publicadas no dia anterior. Como o leitor quer saber o que 

aconteceu depois, os jornais fazem um esforgo de sustenta<;:ao de algumas materias 

importantes, incluindo nas pautas a repercussao dos fatos ja divulgados anteriormente. 

Para voltar a um assunto, portanto, adota-se a recupera~tao do fato gerador da 

reportagem e produz-se um novo texto noticioso sobre seus desdobramentos - e a 

chamada "suite". 

Por circular no dia seguinte aos fatos, o jomal concorre com os veiculos que ja 

informaram o que aconteceu, como o radio, que anda com o cidadao para todo lado -

no quarto, na sala, no carro, no bolso -, com a televisao, a principal fonte de 

informa<;:ao e lazer da populagao, e agora com a Internet. Contudo, por conta do que 

seria uma desvantagem inicial, a noticia de jomal exige a presenya de elementos 

capazes de conduzir o leitor a uma reflexao sobre os acontecimentos, explicando como 

tudo aconteceu e no que pode resultar o fato narrado. 
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Essa capacidade de aprofundamento des jomais sera potencializada com a 

criayao da Web, um suporte de propon;:oes infinitas e trajeto nao linear, no qual, pelo 

menos teoricamente, a informayao jomalfstica ja nao e refem de limita<;:oes fisicas e 

temporais. 

3.4. Do impresso ao online: 

o (hiper) texto da noticia na Web 

A decisao dos jomais de intervir na Web, buscando apropriar-se de uma nova 

linguagem para existir tambem neste meio, reitera o que Lucia Santaella chama de 

']ego de intercambio entre as midias"19
. Segundo a autora, as midias tendem a criar 

redes intercomplementares entre si, basicamente porque cada uma delas, devido a 
sua natureza, apresenta potenciais e limites que lhe sao pr6prios. 

Santaella enfatiza, ainda, a estrutura altamente "hibrida" das mensagens 

produzidas pelos meios: "A rigor", diz ela, "todas as midias, desde o jornal ate as 

mfdias mais recentes, sao formas hibridas de linguagem, isto e, nascem da conjugac;§o 

zarsimultanea de diversas linguagens. ( ... ) Oaf se poder afirmar que todas as mfdias, 

desde o jomal, sao por natureza intermfdias e multimfdias"20 . 

No mesmo estudo, a pesquisadora classifica a TV como a mais hfbrida de 

todas as mfdias, por absorver e deglutir as outras. Em nossa opiniao, nao mais a TV, e 

sim a Internet hoje cabe melhor nessa defini<;:ao. Ao entrecruzar e recriar elementos de 

comunicayao antes caracterfsticos de outros meios, a Web potencializa o que 

Santaella chama de "desvio produtivo no uso das tradicionais midias de massa"21 . 

A priori, podemos apontar cinco caracteristicas que distinguem a Web do meio 

jomal: hipertextualidade, interatividade, tempo real, interface multimfdia e 

personalizayao. Sao essas peculiaridades que vao imprimir um novo modele de 

linguagem para a informa<;:ao jomalistica no meio digital. Vejamos, a seguir, cada uma 

de las: 
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3.4. 1. Hipertextua/idade - As paginas da WWW estao estruturadas em 

hipertextos22
, um sistema informatica de escrita e leitura nao linear, que organiza as 

informac;:5es de forma nao hierarquizada per meio de inumeras conex5es - os 

chamados links. Sao os links, ou hiperlinks, que possibilitam a interconexao entre 

varies elementos. Assim, os usuaries recebem as informac;:5es (texto, imagem, scm, 

animac;:8o) relacionadas com o que solicitaram ao selecionar, com o mouse, uma 

palavra conectavel ou outre leone qualquer. 

Com o recurso do hipertexto, melhor definido como hipermidia per causa das 

imagens e do scm, o leiter pede fazer o seu proprio caminho, "movendo-se" entre os 

assuntos. Dai o carater essencialmente interativo da Internet, ja que a propria 

transmissao das "mensagens" depende de uma reac;:ao constante, de um movimento 

ativo do leiter. Oeste modo, o usuario ja nao usa a tecnologia apenas para acessar os 

elementos narratives do texto; ele, de fate, pede agora "ler nas entrelinhas". 

0 ponte de partida da "navegac;:ao" e a pagina de abertura23
, que deve estar 

bem sinalizada, oferecendo, de maneira clara, todas as opc;:5es de caminhos ao leiter. 

Contudo, nao se pede falar em hipertexto apenas em relac;:ao ao ambiente do jornal na 

Rede. Ele oferece tambem outra perspectiva para a estrutura do proprio texto 

jorna!istico. Como observa Negroponte, "a expressao de uma ideia ou linha de 

pensamento pede incluir uma rede multidimensional de indicadores, apontando para 

novas formulac;:5es ou argumentos, os quais podem ser evocados ou ignorados"24 

Uma das consequemcias dessa nova estrutura e que a leitura nao e mais 

"condicionada", de forma univoca, per quem escreve, como e o case des textos des 

jornais impresses. Aqui, o leiter pede aceitar- ou nao - conex5es sugeridas pelo editor, 

e, de qualquer modo, edificar pessoalmente o seu percurso. 

A concepc;:8o do hipertexto se baseia na rede associativa do universe mental 

humane. Levy nos lembra que "a operac;:ao elementar da atividade interpretativa e a 

associac;:8o; dar sentido a um texto e o mesmo que liga-lo, conecta-lo a outros textos, e 

portanto e o mesmo que construir urn hipertexto"2
"- Pode-se dizer que esse mesmo 

principia orienta a apreensao e a construc;:ao do fate jorna!istico. A noticia parte des 
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aspectos singulares de cada evento para situar-se dentro de determinado contexte, a 

partir de correla<;6es com outros fates. 

0 recurso do hipertexto confere maier dinamica a informa<;iio jomalistica, a 
medida que quebra a linearidade e oferece maier possibilidade de contextualiza<;iio. A 

tese da "piramide invertida", segundo a qual a noticia caminha sempre do mais 

importante para o menos importante, nao tern muita funcionalidade, ja que nenhuma 

informa<;ao precisa ser descartada. Para isso, a materia deve ser estruturada em 

"camadas" de noticias, como se existissem varies "fundos falsos"26
. Negroponte lembra 

que, "no mundo digital, o problema do volume versus profundidade desaparece, de 

modo que os leitores e autores podem mover-se com maier liberdade entre o geral e o 

especifico"27
. 

Outre aspecto positive do espa<;o ilimitado esta no caso das "suites" 

(continuidade dada a cobertura de urn fato jomalistico), que ficam mais simples de 

serem feitas. 0 autor do texto escreve as novidades acerca do fato e remete o leiter a 

textos anteriores que contenham a versao inicial do acontecimento. Nao e precise 

repetir informa<;6es, ja que as materias anteriores estao disponiveis. 

0 ''fundo infinite" representado pelo hipertexto, no entanto, tambem pode 

esconder armadilhas. Em urn espa<;o fluido onde coabitam milh6es de paginas, como o 

e a Web, o uso desmesurado de links pode conduzir o intemauta para "fora" do site, 

prejudicando a tao desejada consolida<;iio de audi€mcia. Uma altemativa seria a 

utiliza<;iio do "pop-up", uma interface grafica, geralmente uma pequena janela, ativada 

com um clique do mouse e usada para destacar urn aspecto particular (texto ou 

imagem) da informa<;iio, sem que o usuano precise sair da pagina. 

Quando se fala sobre a capacidade da Web de oferecer conteudo ilimitado, 

livre da barreira fisico/espacial imposta pelo papel, um exemplo que vern a mente e a 

divulga<;ao do Relat6rio Starr, sobre o escandalo envolvendo Bill Clinton e Monica 

Lewinsky, em 11 de setembro de 98. Naquele dia, um trafego sem precedentes foi 

registrado nos sites de noticias que colocaram na Rede a integra do documento - um 

calhama<;o com 445 paginas de texto, resultado de quatro anos de investiga<;6es. Sem 
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restri9iio de tempo e nem de espa<;:o, a Web conseguiu, naquele episodic, desviar a 

audiencia de TVs e jomais nos Estados Unidos. 

0 Relatorio Starr e considerado urn divisor de aguas na Internet: "Monica e a 

maier de todas as historias que ja vimos na Web", definiu Janice Castro, editora da 

Times Online28
. A jomalista Maria Ercflia, da Folha de Sao Paulo, chamou aten9iio para 

a "acelera9iio violenta a que esta submetido o ciclo de produ9iio e consume de 

noticias", e previu que a midia nunca mais seria a mesma depois do episodio29
. 

De fate, o case Clinton-Lewinsky, hoje incluido na galeria dos grandes 

escimdalos do seculo 20, e a primeira grande cobertura jomalistica cujas revela<;:6es 

mais dramaticas aconteceram via Internet. Veio a publico atraves de uma nota 

publicada na Rede, em janeiro de 98, pelo jomalista Matt Drudge, um "colunista de 

fofocas". Na verdade, a historia pertencia a Newsweek, mas a revista decidiu adiar sua 

publica9iio. A inforrna9iio acabou "vazando" para Drudge e, no dia seguinte, tanto a 

Newsweek como toda a grande imprensa mundial corriam atras do "furo com 

velocidade eletronica", como definiu, na ocasiao, a revista Veja. 

3.4.2. lnteratividade - Estamos presenciando um esfor<;:o para abolir, ou pelo 

menos amenizar, o estigma da passividade caracteristico dos meios de comunica9iio 

tradicionais. A participa9iio, a escolha, a comunica9iio de mao dupla, sao hoje 

conceitos centrais para a caracteriza9iio das novas tecnologias. A esse esfor<;:o para 

devolver ao individuo a possibilidade do dialogo, costumamos dar o nome de 

"i nteratividade". 

De toda grande midia estudada ate hoje esteve ausente a interatividade na 

intensidade e nas modalidades ensejadas pela Internet. Nao ha compara9iio entre a 

interatividade sem aspas possivel na Web e a "interatividade" com aspas verificada em 

jomal, radio e TV. A interatividade permitida pela propria "linguagem" da Rede pede ser 

bastante ampliada, no case dos jomais digitais, no sentido de permitir um maier 

dialogo entre os leitores e o jornal. Shelby Oppel afirma no texto "The future of 

newspaper'' que a intensifica9iio desse dialogo e um dos pre-requisites para o sucesso 

das publica<;:6es que estao online30 
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0 envio de mensagens ao jomal e facilitado pelo e-mail, muito mais rapido e 

eficiente do que o correio tradicional. A possibilidade de mandar sugestoes, fazer 

reclama~oes, pedir mais inforrna~oes - de maneira facil - parece atrair os leitores. 

Para manter esse canal de comunica~ao sempre aberto, um procedimento basico e 

remeter, por meio de link, o nome de cada jomalista ou articulista a uma conta pessoal 

de e-mail. 0 mesmo deve ser feito em rela~o as editorias e demais departamentos do 

jomal, tanto na versao impressa como na Internet. Com isso, os usuaries saberao 

exatamente a quem se dirigir, seja para retificar dados das materias ou pedir 

inforrna~oes complementares diretamente aos autores dos textos, o que e bastante 

positive, pois ajuda a aproximar o jomal do leiter. 

Para McAdams31
, as pessoas enviam suas mensagens porque acreditam que 

ha por parte do jornal um desejo de estreitar a rela~o com os leitores. Ou seja, os 

leitores esperam que suas sugestoes sejam atendidas, que suas duvidas sejam 

sanadas. E ainda que isso nao seja possivel, eles esperam pelo menos uma 

explica~ao. 

Os f6runs de discussao e as salas de bate-papo tambem perrnitem que as 

pessoas troquem ideias sobre assuntos especificos com jomalistas e outros leitores. 

As conversas ficam arquivadas no site e as pessoas podem acessa-las e ate ouvir 

trechos das entrevistas. A Folha On Line, versao eletronica da Folha de S. Paulo, por 

exemplo, mantem uma se~o chamada "Folha lntera~o", onde o usuario e convidado 

a opinar sobre diferentes temas, assinar listas de discussao, alem de poder obter 

imagens do tipo "wall papers" e participar de testes de conhecimentos gerais (Figura A, 

pag. 87). 

Outre recurso ja utilizado em sites de jornais e a inclusao de um link biografico 

na assinatura do jornalista, com um pequeno texto descrevendo sua experiencia, alem 

de e-mail, telefone e foto, em alguns cases. Para os editores que defendem o recurso, 

esse e um meio de garantir a transparencia da informa~o transmitida ao leiter. 

Como observa Denis de Moraes, o marketing da interatividade funciona, do 

ponto de vista dos gerenciadores do mercado, como instrumento refinado de controle 
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da audi€mcia: "Ha uma dupla 16gica: eu permito que voce se manifests sobre isto ou 

aquilo, desde que conceda preferencia ao meu veiculo, as minhas hip6teses e aos 

produtos que divulgo"32 Porem, mesmo considerando que nesse tipo de consulta as 

respostas dos usuaries sao mais reativas do que propriamente interativas, nao h8 

como negar um alargamento- ainda que modesto - dos espayos de intercomunicayao. 

3.4.3. Tempo real - 0 que diferencia o jomal dos demais meios de 

comunicayao e a sua capacidade de aliar, pelo menos teoricamente, a atualidade ao 

desdobramento critico e detalhado dos acontecimentos. 0 jomal convencional perde 

para a televisao em imediatismo e riqueza sensorial, e para a revista, em profundidade. 

Essas limitay6es podem ser, de certa forma, superadas no formate digital. 0 fato e 

que, com a Internet, pela primeira vez os jomais tern a possibilidade de "competir'' com 

o radio e a televisao, publicando noticias atualizadas durante todo o dia em suas 

ediy6es eletronicas. E a chamada informayao "em tempo real". 

Um fato novo pode ser acrescentado imediatamente a ediyao que esta online, 

sem que se tenha de esperar pela ediyao impressa do dia seguinte. Um exemplo: no 

dia 4 de junho de 1997, o jomalista Wilson Marini, entao editor-chefe do jomal Diario 

do Povo, de Campinas (SP), fez correr uma circular entre os editores para lembrar que, 

desde o inicio do mes, a empresa oferecia a seus leitores "a altemativa de consultar o 

Diario Web para se informarem sobre as noticias que ganham destaque no jomal 

impressa e que merecem atualizayao ao Iongo do dia". 

A versao online do Diario do Povo entrou no ar em abril do mesmo ano, mas a 

disponibilizayao do noticiario em tempo real s6 foi possivel dois meses depois. 

A observayao feita na circular serviu, na verdade, de pretexto para que Marini 

comemorasse o exito alcanyado pelo Diario Web naquele dia, quando a capital 

paulista viveu seu pior problema de transito da temporada, com a interdiyao da Ponte 

dos Remedios. 

Sem que a versao impressa tivesse instruido o leitor que viajaria de Campinas 

para sao Paulo, ou vice-versa, para que consultasse a ediyao da Internet a fim de se 
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informar sobre as condic;:oes de trafego ao Iongo do dia, mesmo assim foram 

registrados mil acessos na parte da manha e comec;:o da tarde - contra uma media 

diaria de 300 consultas que vinha sendo registrada desde a criac;:ao da versao digital 

do jomal (Figura 8, pag. 89). 

Pela primeira vez, o Diario Web conseguia ultrapassar em numero de acessos 

diarios o Correio Digital, seu concorrente mais proximo. Observe-se que esta 

concorrencia, herdada do meio impressa, nao arrefeceu nem com a aquisic;:ao do 

Diario do Povo pela mesmo grupo que edita o Correia Popular, em agosto de 1996. 

Para Wilson Marini, o sucesso do Diana Web naquela situac;:iio especffica 

denotou a importiimcia do meio online para os usuarios, no momenta em que a 

informac;:iio se toma vital para a tomada de decisoes pessoais. A atualizac;:iio 

permanente na versao eletronica, observa o jomalista, ajuda a complementar as 

noticias no papel: "Se o jomal impressa noticia um transplante de corac;:iio realizado 

com exito, o jomal online deve dar o estado de saude do paciente. Nao da mais para 

esperar o jomal do dia seguinte para saber como andam as coisas. E nao da para 

depender dos horarios limitados da televisao. Entao, no escrit6rio ou em casa, 

entramos na Net para saber a sequencia daqueles assuntos que nos interessam: a 

assembleia que vai decidir se os motoristas entram em greve, por exemplo, alem, e 

clara, dos imprevistos. "33 

3.4.4. Interface multimidia - A possibilidade de utilizac;:iio de recursos 

multimidia e outra caracteristica da Web. Como observa Mohammed El Hajji, trata-se 

da interconectividade dos equipamentos de comunicac;:iio ja existentes, resultando na 

emergencia de um equipamento multimidia online34
• No que se refere aos websites de 

noticias, esse processo origina novas forrnas e novas conteudos de expressao, com a 

possibilidade de oferecer inforrnac;:iio jomalistica em tempo real, atualizada da maneira 

ininterrupta, por meio de textos, videos, sons, graficos, imagens animadas, pesquisas 

de opiniao. 

No Brasil, com a melhoria da infra-estrutura de conexao a lntemet, os grandes 

portais tem investido em projetos de jomalismo multimidia. E o caso do "UOL News", 
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no Universe On Line, eo "Jomal da Lilian", no Terra (Figura C, pag. 91). Em ambos, o 

usuario pode acompanhar o noticiario do dia por meio de textos, links relacionados, 

audio de reportagens e imagens ao vivo, alem de participar de pesquisas, deixar sua 

opiniao em salas de bate-papo e ter acesso a guias interativos. 

No jomalismo brasileiro, essa tendemcia foi inaugurada pela revista Epoca, por 

ocasiao do escuta clandestina nos telefones do Bndes, em 1998. Na ocasiao, a revista 

inovou ao oferecer em seu site, na forma de texto e audio, uma quantidade de 

conversas sobre a privatizas;ao da Telebras que jamais poderia ter sido acomodada 

nas paginas da revista, onde foram editados apenas os trechos mais significativos. Fez 

o mesmo, em seguida, com as gravas;oes da reuniao do Conselho de Segurans;a 

Nacional que, em dezembro de 1968, decidiu pela promulgayao do Al-5. Alem de 

trechos do audio da hist6rica reuniao, Epoca tambem colocou na rede os pareceres 

completes dos ministros. 

3.4.5. Personaliza~ao - Oferecer automaticamente as noticias desejadas 

pelo usuario, desobrigando-o de procura-las no ciberespas;o: este e o principia da 

informayao personalizada na Web, urn servis;o hoje comum na grande maioria dos 

sites de jomais. Na personalizas;ao, "agentes inteligentes" assumem a tarefa de 

procurer noticias, por exemplo, a partir dos gostos e preferencias do intemauta. 

Para o jomalista Steve Outing, personalizar o conteudo pode ser uma 

estrategia interessante para as duas partes. Para o usuario, o retorno e a informas;ao, 

dados ou noticias que sejam valiosos em termos individuais. Para o editor, oferece 

feedback importante sobre aquilo que os usuaries desejam. Pode-se acompanhar o 

que as pessoas estiio selecionando como parte da experiencia de cada uma delas 

dentro do site, o que oferece uma perceps;iio importante quanto a onde investir em 

termos de criayao e aquisiyao de conteudo, parcerias e publicidade35
. 

Esse recurso, contudo, e alvo frequente de criticas entre pesquisadores da 

area. Para Luis Felipe Miguel, jomais personalizados sao, na verdade, uma senha para 

a "passividade": "As maquinas decidiriio quais ( .... ) as noticias mais importantes"35
. 

Para Miguel, a ideia de que cada usuario s6 recebera, pela Internet, as informas;oes 
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que "interessem", coloca em xeque a funy§o de socializay§o atribuida a imprensa, 

importante nao apenas por oferecer a todos urn "cardapio" comum de assuntos, como 

tambem para a formay§o de urn sentimento de comunidade. Para o autor, por mais 

que de a impressao de que "cada urn sera o seu proprio editor", o noticiario 

personalizado refer~ a divisao entre produtores e consumidores de informay§o. lsso 

porque o usuario delega ao meio o direito de escolher as noticias "adequadas" a seu 

perfil especifico - o que ja ocorre hoje, quando o jomalista elege as informa96es que 

julga socialmente relevantes. 

0 canal "Meu Universe", do UOL, e urn exemplo de noticiario personalizado na 

Internet brasileira. Neste canal (que oferece, alem de noticias, servi9os como 

meteorologia, hosr6scopo e cota9ao de moedas, entre outros), as informa96es sao 

atualizadas diariamente numa homepage configuravel de acordo com as preferencias 

do usuario. 

Alem das cinco caracteristicas apontadas acima, tambem podemos citar a 

ubiquidade da informay§o e o rapido acesso a bancos de dados como duas outras 

peculiaridades da Web. Na Rede, a informay§o esta em todo Iugar, e a qualquer 

memento. A inexistencia de barreiras fisicas e espaciais perrnite, ao usuario fora da 

cidade de origem, consultar o seu jornal preferido a partir de urn computador ligado a 

Rede, em qualquer ponte do planeta. Para isso, e clare, basta que o jornal mantenha 

urn site na Internet. Essa ausencia de limita96es geograficas, aliada a urn acesso 

irrestrito (o que ainda nao e o caso, hoje), pode vir a fazer da Web, em prazo 

incalculavel, a mais globalizada de todas as midias. 

No que se refere a bancos de dados, o usuario tern na Internet urn eficaz 

instrumento de pesquisa e consulta. Para o leiter de sites de jornais, per exemplo, a 

ediy§o do dia anterior, ou mesmo de outros meses ou anos, pode ser acessada e 

consultada com facilidade. No Brasil, grandes jornais permitem acesso a seu arquivo 

de edi96es por meio da Web, mas com algumas restri96es: no caso da Fo/ha de S. 

Paulo, e necessaria ser assinante do jornal ou do provedor, o UOL; no caso do Jomal 

do Brasil, dependendo da ediy§o a ser verificada, o usuario precisara pagar pelo 

acesso. 
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Depois de analisar de que modo a informac;:ao jornalistica pede se apropriar de 

elementos caracteristicos do meio Internet para fundar uma nova linguagem, veremos, 

em seguida, como o novo meio afeta a construc;:ao do texto da noticia em si. Sabemos 

que o surgimento e a evoluyao das midias de massa provocou altera96es na forma 

como a noticia e oferecida ao leiter. Radio, jomal e TV pedem estilos de escrita 

diferenciados, ajustados as condiy5es temporais de cada midia. Tanto que e comum 

encontrar manuais de redayao preparados, especificamente, para cada urn desses 

veiculos. 

Levando-se em conta que esta e uma midia em franco processo de expansao e 

evoluyao, consideramos importante investigar a natureza do texto jomalistico na 

Internet. Nos ultimos anos, profissionais de Comunicayao vern fazendo urn esfor9o 

crescente para oferecer respostas satisfatorias a essa questao. E do que trataremos a 

seguir. 

3.4.6. A forma do texto - 0 jomalista norte-americano Adam Gopnik afirma 

que a Internet e o primeiro meio de comunicayao a andar decididamente para tras, 

visto que e essencialmente escrita. "Quando alguem diz que estava online", observa 

Gopnik, "o que provavelmente estava fazendo era ler palavras que outras pessoas 

haviam escrito, para depois ele proprio escrever outras"37
. 

De fate, temos razoes para acreditar que a Internet ajuda na reabilitac;:ao do 

texto escrito, ao situa-lo no centro do processo comunicativo via rede computacional. 

Urn exemplo disso e oferecido pelo Projeto "Eyetrack". Criado e executado ha algumas 

decadas pelo Poynter Institute for Media Studies, urn centro de pesquisas em 

jomalismo localizado na Florida (EUA), o estudo acompanha a forma como os 

consumidores leem jomais impresses. Em abril de 2000, foram divulgados os primeiros 

resultados para o equivalents online da pesquisa38
. 

Realizado em conjunto com a Universidade Stanford, o projeto recrutou 67 

voluntaries entre habituais leitores de sites de jomais. Pequenas cameras de video 

montadas em suas cabe9as serviram para registrar o que os participantes da pesquisa 
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estavam observando na tela do computador. Chamadas de "eye tracer, essas 

cameras detectam o movimento dos olhos do leiter, descobrindo quais os elementos 

que atraem e prendem sua aten~o. 

Uma das principais conclus5es da pesquisa foi a de que os usuaries dos sites 

noticiosos na Web tendem a olhar primeiro, e a prestar mais aten~o, aos textos, 

ignorando as fotos e imagens enquanto procuram por informa~o textual significativa. 

lsso representa urn desvio de 180 graus em rela~o as constata96es do estudo 

Eyetrack sobre leitores de jomal. De acordo com esse estudo, os leitores em geral se 

deixam atrair primeiro pelas fotos em uma pagina, antes de permitir que seus olhos se 

desviem para o texto. 

A equipe do Poynter Institute trabalhou em tres cidades dos Estados Unidos

Chicago, St. Petersburg, na Florida, e San Francisco-San Jose, na California. Os 67 

participantes foram recrutados para passar algum tempo lendo sites de notfcias, como 

o fariam normal mente a cada dia, e tendo os movimentos de seus olhos registrados e 

arquivados em urn banco de dados. Todos os participantes se descreveram como 

consumidores de notfcias online, e lhes foi dada liberdade para ir aos sites que 

preferissem, pelo tempo que desejassem. No total, os participantes do teste visitaram 

211 sites especializados em noticias, lendo cerca de seis mil paginas ao Iongo de 40 

horas. 

Urn dos pnnc1pais recursos de mensura~o do estudo e a "fixa~o" ocular, 

definida como a concentra~o dos olhos dos participantes em urn unico ponte por pelo 

menos urn decimo de segundo - o bastante para que o cerebro apreenda alguma 

informa~o. 

De acordo com a professora Marion Lewenstein, da Universidade Stanford, 

talvez a mais significativa das conclus5es seja a importancia de urn texto born, util e 

solido para o leiter de notfcias online. Fotografias e recursos graficos nao sao 

observados nem de Ionge com a mesma aten~o dedicada ao texto, "de modo que e 

born ter o maximo possfvel de texto, e sem ofusca-lo com excesso de recursos 

graficos", aconselha. 
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Andrew DeVigal, urn dos pesquisadores do Poynter Institute, explica que os 

participantes do teste exibiram comportamento que surpreendeu os pesquisadores. 

Analisando as fixac;:oes oculares nas homepages dos sites noticiosos, tomou-se 

aparente que eles procuravam inicialmente as manchetes, resumes de noticias e 

legendas das imagens. 86 olhavam as fotos depois, e as vezes apenas mais tarde, 

depois de irem primeiro a outra pagina e voltarem a home. 86 entao dedicariam 

atenc;:ao as fotos. Os participantes navegaram pela Web utilizando conex5es de alta 

largura de banda, que levam fotos as telas rapidamente. Em uma conexao tipica via 

modem, muito mais lenta, o texto aparece na tela muito antes das fotos, 

evidentemente. 

Faz sentido que o texto seja aquilo que mais atrai a atenc;:i!io dos usuaries de 

noticias online. Diferentemente de uma midia como a televisao ou o radio, a Web e 

empregada primordialmente por pessoas que estao em busca de algo especifico. 

Navegar por prazer e menos comum do que a procura especifica por informac;:oes. 

Durante sess5es de p6s-gravac;:ao com os participantes da pesquisa, lhes foram 

feitas perguntas sobre aquilo que tinham visto durante seu periodo de navegac;:i!io na 

Web. De acordo com Lewenstein, os usuaries disseram preferir manchetes diretas e 

serias aquelas consideradas "engrac;:adas" ou "espirituosas". Um comentario 

comumente ouvido era o de que os titulos dos sites de noticias eram melhores que os 

dos jomais porque estes muitas vezes tentam fazer rir ou causar impacto com suas 

manchetes - com o resultado de que elas nao funcionam tao bern como deveriam para 

explicar do que trata a reportagem. 

Lewenstein diz que o estudo Eyetrack oferece algumas conclusoes que podem 

ser levadas em considerac;:ao pelos editores de sites de noticias na Web. Os 

pesquisadores atestaram que alguns desses usuaries favorecem sites genericos, 

especialmente os locais; que comec;:am suas sess5es de navegac;:i!io por sites de 

noticias gerais; e que voltam a eles com frequencia, depois de visitar outros sites. 

0 estudo confirma, alem disso, que os usuaries de servic;:os online tambem dao 

valor a uma certa dose de aleatoriedade. Eles parecem usar os sites da mesma forma 
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que leem jomais em papel - clicando em paginas diferentes a procura de "coisas sobre 

as quais deveriamos saber'', do mesmo jeito que folheiam as paginas de urn jomal ao 

acaso. lsso parece indicar que os temores do passado, de que os usuarios de noticias 

online se detem em noticias personalizadas, ignorando o quadro geral, sao 

infundados, conclui Lewenstein. 

Apesar das conclusoes do projeto Eyetrack oferecem algumas pistas, temos de 

ter em conta as condiyoes em que esse tipo de pesquisa e realizado. Uma delas e o 

fato de o projeto mensurar a audiencia de sites de notfcias apenas nos EUA, nayao 

mais desenvolvida do mundo e com o maior numero de computadores conectados a 
Internet. Em segundo Iugar, o numero de usuarios pesquisados - 67 - nao pode ser 

considerado, nem de Ionge, representative da massa de intemautas norte-americanos. 

Contudo, mesmo com essas limitay6es, o projeto e urn esforyo pioneiro - e nessa 

dimensao, unico - na tentativa de compreender o modo com as pessoas consultam 

sites de jomais. E justamente ai reside sua maior virtude. 

Menos de uma decada ap6s as primeiras experiencias com sites noticiosos, o 

que ja e possivel definir como regra para a construyao de urn texto jomalistico atraente 

e diferenciado na Web? Quando falamos em 'linguagem jomalistica" na Internet, ainda 

estamos tratando menos de estilo e muito mais das ferramentas que o texto pode 

incorporar no novo meio. Como vimos anteriorrnente, essas ferramentas seriam, 

principalmente, o hipertexto, a multimidia, a interatividade e a instantaneidade da 

inforrnayao. 

Daquilo que sabemos sobre as singularidades do texto para sites noticiosos, 

entretanto, ja e possivel reunir elementos sobre os quais refletir e aprender. Uma 

rapida visita a seyao de ultimas noticias de sete dos maiores portais e sites de jomais 

brasileiros, por exemplo, oferece a primeira liyao: a tendencia ao texto curto, 

telegrafico, objetivo e claro, tao em voga nas redayoes de jomais impresses a partir da 

decada de 80, e radicalizada no novo meio. Como exemplo, vejamos alguns textos 

sobre o mesmo assunto - o leilao de privatizayao do Banespa - colhidos em diferentes 

horarios na manha do dia 20/11/2000 nas paginas do JB Online, 0 Giobo Online, 
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Estadao.com, UOL, Terra, iG e Cosmo On Line (aqui considerado por tratar-se de 

nosso objeto de estudo): 

JB Online 

Guimaraes: agio na venda do Banespa sera bastante elevado 

RIO- 0 presidente do Banespa, Eduardo Augusto Guimaraes, acaba de chegar ao predio da Balsa de 
Valores do Rio, no Centro, para acompanhar o leilao de privatiza<;ao do banco. Sem fazer previs6es, 
Guimaraes disse acreditar que o agio na venda sera 'bastante elevado', e que o processo sera muito 
disputado. 
Segundo ele, o resu~ado do lei lao vai definir o ranking nacional dos bancos. Perguntado sobre a 
possibilidade de demiss6es ap6s a privatiza<;ao do Banespa, Guimaraes afirmou que o banco 'tern um 
corpo de funcion8rios muito capacitado', que nao devera enfrentar maiores problemas para se adaptar a 
nova realidade. 
9h03 

Santander e o vencedor do leillio do Banespa 

RIO - Na presenga do presidente do Banco Central, Arminie Fraga, do presidente do Banespa, Eduardo 
Guimaraes, e do presidente da BVRJ, Carlos Reis, o leiloeiro Alexandre Runte esta batendo o martelo 
neste memento, proc\amando o Santander como vencedor do lei lao do banco paulista. 
10h18 

Santander pagara em reais R$ 7,05 bilh6es pelo Banespa 

RIO - Vamos levar o Banespa a uma situa<;ao de lideranga ainda maier do que ele tern hoje. Foi o que 
afirmou, h8 pouco, o presidente do Santander no Brasil, Gabriel Jaramillo, que concedeu entrevista 
coletiva, no audit6rio da Balsa de Valores do Rio, ap6s o lei lao de privatiza<;ao do banco paulista. 
Jaramillo garantiu que os novas controladores do Banespa farao com que o banco 'cres<;a de forma 
substancial' sem, no entanto, detalhar as estrategias de investimento daqui para frente. 'Fizemos esta 
operagao para crescer', disse. 
12h15 

0 Globo Online 

STF da o sinal verde para o leillio 

0 presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Carlos Velloso, cassou ontem as duas 
liminares que impediam a realiza<;ilo do leilao do Banespa, marcado para hoje, as 1 Oh, na Balsa de 
Valores do Rio de Janeiro. Os bancarios prometem a¢es de Ultima hera para barrar a venda. Per isso, a 
equipe de 60 profissionais da Advocacia Geral da Uniao (AGU) e da Procuradoria Juridica do Banco 
Central estara de plantae ate a hora do leilao. Lela mais 
9h23 
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Batido o martelo de venda do Banespa para o Santander 

RIO - Batido o martelo de venda do Banespa para o Santander. 
10h14 

Santander passa para o 3° Iugar no ranking de bancos privados 

sAo PAULO- Com a vit6ria no leilao encerrado ha pouco, o Santander passa do setimo para o quinto 
Iugar no ranking dos bancos no pais, considerando as instituic;Oes privadas e publicas. 0 banco espanhol 
passa a ter ativos da ordem de R$ 56,6 bilh6es. Excetuando Banco do Brasil e Caixa Econ6mica Federal, 
o Santander fica em terceiro no ranking das instituic;Oes privadas, atras de Bradesco e ltau e na frente do 
Unibanco. 
10h17 

Agimcias do Banespa voltam a funcionar em Sao Paulo 

sAo PAULO- As agencias do Banespa, que permaneceram fechadas durante toda a manha, voltaram a 
abrir ha pouco em Sao Paulo. Os sindicalistas preparam novo protesto, agora a tarde, em frente a 
Assernbleia Legislativa do Estado, onde existe projeto que previa a devoluc;ao do Banespa para o controle 
do Governo paulista 
12h14 

Estadao.com 

Lei lao do Banespa podeni ter sistema de viva-voz 

Sao Paulo - Segundo o edital de privatiza98o do Banespa, cada banco entregara ao diretor do leilao urn 
envelope fechado, como lance. Havendo lances iguais ou superiores a 80% do valor do maior lance, o 
leih3o tera continuidade pelo sistema viva voz. Leia mals 
9h18 

Banespa e vendido para Santander por R$ 7,050 bi 

Rio - 0 leiloeiro da Bolsa do Rio acaba de bater o martelo. 0 Banco espanhol Santander comprou o 
Banespa por R$ 7,050 bilhoes, um agio de 281% sobre o preyo mfnimo de R$ 1,850 bL 
0 !eil8o ocorreu em poucos minutes, o tempo apenas de apresentay§o das propostas e abertura des 
envelopes. A surpresa ficou por conta da nao participa98o do ltau - nao apresentou proposta. 
A oferta do Santander ficou rnuito acima da proposta dos bancos Bradesco e Unibanco. 0 Bradesco 
ofereceu pelo Banespa R$ 1,86 bi, praticamente no preyo mfnimo. Eo Unibanco, R$ 2,1 bi, agio de 
apenas 13,5%. 

0 lei!8o s6 iria para o sistema viva voz case a diferenya entre a proposta maier e a menor ficasse a baixo 
de 20%. N8.o foi o que aconteceu. 
10h12 

Para Santander, valor pago em leilao fof correto 

Rio - 0 presidente do Santander, Gabriel Jaramillo, disse que a carteira do Banespa tern uma 
caracterfstica especial, diversificada e de f8cil analise. Ele deu essa resposta ao ser perguntado se tinha 
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conhecimento da existencia de creditos nao pages da ordem de R$ 3 bi e que nao constavam da sala de 
informa96es do banco. 
Jaramillo disse que os R$ 7 bi a serem pages no proximo dia 27 sao o valor correto para o Banespa e que 
nao sabe as raz6es que levaram os bancos brasileiros a nao apresentarem lances maiores. 
0 presidente do Santander no Brasil afirmou que nao houve qualquer preocupa<;:ilo de possiveis excesses 
de creditos padres na carteira do Banespa, adquirido hoje pelo banco espanhol. "A carteira do Banespa 
tem uma caracteristica especial que e a de ser muito diversificada. Nao acredito que teremos qualquer 
problema nesse sentido", afirmou o executive. 
12h05 

Universo Online 

Banciirios fazem passeata contra venda do Banespa 

Cerca de 3.000 funcionarios do Banespa, concentrados agora na sede do Banespa, na prac;a Antonio 
Prado, vao sair em passeata pelas nuas do centro de sao Paulo logo ap6s as 12h. 
Segundo o presidente do Sindicato dos Bancarios de sao Paulo, Joao Vaccari Neto, o protesto acontece 
depois de assembleia que sera realizada em frente a sede do Banespa, cartao-postal da cidade. 
Neste momenta, os bancarios estao reunidos em na prac;a Antonio Prado num protesto chamado pela 
categoria de "paralisa<;:ilo civica". 
9h45 

Santander arremata o Banespa por R$ 7,05 bilhaes 

0 banco espanhol Santander comprou o Banespa por R$ 7,05 bilhoes. 0 agiofoi de 281%. 
Com isso, o Santander passa o Unibanco e agora e o terceiro maier banco privado do pais, atras do 
Bradesco e do !tau. 
0 Bradesco, que era considerado um dos favorites para veneer o lei lao, ofereceu, por meio de envelope 
fechado, R$ 1 ,86 bilhao pelo Banespa. 
0 Unibanco ofereceu, por meio de envelope fechado, R$ 2,1 bilhoes pelo Banespa, agio de 13,5%. 
Santander, Bradesco e Unibanco foram os unicos bancos a dar lance no leilao, que aconteceu na Balsa 
de Valores do Rio de Janeiro. 
0 ranking dos bancos privados brasileiros, segundo os ativos totais, ap6s a venda do Banespa, passou a 
ser o seguinte: 
1'- 0 Bradesco (+ Boavista)- R$ 89,2 bilhoes 
2'- !tau(+ Banestado)- R$ 61,2 bilhoes 
3' - Santander ( + Bozano, Meridional) - R$ 56,1 bilhoes 
4'- Unibanco (+ Bandeirantes)- R$ 48,4 bilhoes 
10h14 

Ministerio publico tentarii suspender a venda do Banespa 

0 procurador Luiz Francisco de Souza, do Ministerio Publico do Distrito Federal, disse ha pouco que 
pod era entrar com uma a<;:ilo pedindo a suspensao da venda do Banespa, dependendo da documenta<;:ilo 
sabre o banco que for enviada pela area tecnica do TCU (Tribunal de Contas da Uniao). 
"Estamos aguardando. Se os estudos apontarem novas e graves irregularidades nao ha duvida que 
entraremos com a ag§o", disse o procurador. 
0 TCU j8 manifestou atraves do seu presidente, ministro !ram Saraiva, que nao havia irregularidades no 
edital de privatiza<;:ilo do Banespa. 
Mas o Ministerio Publico afirmou que o estudo tecnico ferto pelo TCU aponta irregularidades que nao 
foram levadas em considerao;:ao no julgamento. 
12h09 

75 



auercia diz que e usado como bode expiat6rio no caso Banespa 

0 ex-govemador de Sao Paulo Orestes Quercia disse ha pouco, em entrevista a Radio CBN, que foi 
usado como bode expiat6rio no escandalo do Banespa. Segundo ele, o Banco Central definiu o caminho 
de privatizar bancos estaduais e, para justificar isso, usou a gestae dele. "Todo mundo sabe que o 
Ministerio da Fazenda, o ministro Pedro Malan !em mais interesse em Wall Street do que no povo 
brasileiro", disse. Leia mais: 
9h33 

Santander compra Banespa com 281,02% de agio 

0 Banco espanhol santander Central Hispano comprou por R$ 7,050 bilhoes (US$ 3.578.680.203,05) o 
Banespa (Banco do Estado de Silo Paulo) em leilao realizado ha pouco na Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro. 0 valor representa um agio de 281,02% sobre o valor minima, de R$ 1.850.283.333,34, fixado 
por uma analise realizada pelo Banco Falor, juntamente com a Consultoria Booz Allen. 
A oferta do Santander ficou muito acima da proposta dos bancos Bradesco e Unibanco. 0 Bradesco 
ofereceu pelo Banespa R$ 1,86 bilhao, agio de 0,53%, praticamente no pr= minima. Eo Unibanco, R$ 
2,1 bilh6es, agio de apenas 13,5%. 0 leilao s6 iria para o sistema viva voz caso a diferenc;a entre a 
proposta maior e a menor ficasse abaixo de 20%. 0 ltau desistiu de entregar o envelope em sua oferta 
pelo Banespa, ficando de fora da dispute. 0 Safra ja havia anunciado na sexta-feira que tambem nilo 
participaria da guerra pelo banco. 
10h13, atualizada as 10h51 

Manifestac;:ao contra venda do Banespa foi pacifica 

0 comandante da Policia da Capital, major Fernando Bela, afirmou h8 pouco que nao houve nenhuma 
ocorrencia policial nas imediag6es da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, on de acaba de acontecer o 
leilao de privatiza9ilo do Banespa. Ele afirmou que o policiamento continua ate a saida dos participantes 
do lei lao e que alguns policiais ja foram em bora, como e o caso do Batalhao de Cheque da Policia Militar. 
Foram cerca de 1.200 policiais mobilizados e que fizeram a seguranc;a na Prac;a XV, Rua 1° de Maf\X), 
Rua do Rosario e Travessa do Comercio, todos no centro do Rio. A manifesta9ilo organizada pelo 
Sindicato dos Bancarios do Rio, em frente a Assembleia Legislative do Estado, acabou ha cerca de cinco 
minutes, sem confrontos com a poHcia. 
12h13 

iG/Uitimo Segundo 

Presidente do Banespa comenta denUncias de revista 

RIO- 0 presidente do Banespa, Eduardo Guimaraes, comentou na manha desta segunda-feira, na Bolsa 
de Va!ores do Rio, as denUncias publicadas na revista Epoca na Ultima semana. 
Segundo a revista, os bancos estrangeiros deixaram o !ei!§o devido ao nao acesso a varies documentos, 
que davam conta de informa96es importantes para a ava!ia<;ao do banco. 
Segundo Guimaraes, "o banco teve problemas com cr€ditos de rna quahdade, mas isso e sabido desde 
1994''. 
"Mas o banco esta saneado e nossa carteira de creditos esta em boas condi96es. Nao precede a 
informagao da revista, que fez uma materia pouco informative~, disse. 
9h51 
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Santander arremata o Banespa 

RIO- 0 Santander eo novo dono do Banespa. 0 banco arrematou o Banespa com uma proposta 
enormemente maior que a dos outros dais concorrentes: 7, 05 bilh6es de reais, com urn agio de 281 ,2%. 
0 !tail nao chegou a entregar envelope para participar do leilao. 
0 lance do Unibanco foi de R$ 2,1 bilhoes. 
0 lance do Bradesco foi de R$ 1,8 bilhao. 
10h14 

Arminio diz que Santander levou "a principal j6ia da nossa coroa" 

RIO- 0 presidente do Banco Central, Arminie Fraga disse na manha desta segunda-feira na Balsa de 
Valores do Rio que acompanhou a trajet6ria do Banespa e viveu urn momenta de emoc;iio no leilao. 
Arminie acrescentou que a seu ver o futuro do banco parece ser promissor com grande impacto 
econ6mico sabre Sao Paulo eo Brasil. 
"T enho toda certeza que a sociedade se beneficiara deste processo", disse. 
Para Fraga, o Banespa era a ultima opc;iio para quem quisesse se candidatar a ser o banco de maior 
valor do Brasil. 
"Este ambiente turbulento deu oportunidade ao Santader de levar a principal j6ia da nossa coroa. A venda 
traz para a capital competencia e integridade", completou. 
12h07 

Cosmo Online 

Funciomirios do Banespa protestam 

Funcionarios do Banespa estao organizando protestos contra a privatizac;iio do banco que acontece a 
partir das 1 Oh. Em Sao Paulo, na sede do banco, funcionarios se concentram e pretend em fazer uma 
passeata. A previsao do sindicato dos bancarios e de que OS funcionarios do pais todo parem ate 0 meio
dia como forma de protesto. 0 policiamento na Bovespa e em toda a cidade de Sao Paulo foi reforc;ada 
9h51 

Santander com pra Banespa 

0 banco espanhol Santander comprou o Banespa parR$ 7,05 bilhoes, no leilao que durou cerca de 15 
minutes, na Balsa de Valores do Rio de Janeiro. 0 agio foi de 281% contra 13,5% do Unibanco que 
ofereceu a segunda maior proposta, R$ 2,1 bilhoes. 0 Bradesco ofereceu R$ 1,86 bilhao sabre o pre<;o 
minima de R$ 1,85 bilhao. 0 ltau nao mandou nenhum representante 
10h21 

Banespianos protestam em Prudente 

Cerca de 200 banespianos de Presidente Prudente estao concentrados em !rente a duas agencies do 
banco, desde as 9h, em protesto contra o leilao de privatizac;iio que aconteceu hoje. Ate as 12h, o 
atendimento nas agencias e nos 14 pastas de servi<;os estava interrompido. 
12h45 
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No caso do Globo Online, pudemos constatar como foi valorizada a 

instantaneidade da informa~rao favorecida pela Web: com urn texto de menos de uma 

linha, colocado na Rede as 1 Oh 14 ("Batido o martelo cte venda do Banespa para o Santander), o 

site buscou antecipar-se para anunciar o resultado do leilao. Uma nota ampliada 

estava disponivel tres minutos depois. 

Observe-se que essas notas fazem parte de urn espectro de informa~roes mais 

amplo, atualizado praticamente minuto a minuto, dada a proximidade do evento 

principal: o leilao de privatizayao do banco. Com excel(iiO do Cosmo On Line, todos os 

outros sites ofereceram paginas especiais, com reportagens ampliadas, analises, 

artigos, estatisticas, graficos e fotos relacionados a pauta (Figura D, pag. 93). Em 

todos eles, era possivel saltar das pequenas notas, praticamente atualizadas em 

tempo real, para informayees mais detalhadas, estruturadas conjuntamente ou "em 

camadas". Com esse objetivo, a maioria das notas trazia, ao seu final, urn "Leia mais" -

link funcional, destinado a garantir a navegayao para os usuaries dispostos a obter 

mais informa~roes. Esse tipo de recurso, possibilitado pelo hipertexto, da ao leitor a 

liberdade de escolher entre a noticia curta, factual, imediata, e a informayao mais 

aprofundada, detalhista, contextualizada. Em nosso modo de ver, aqui reside a grande 

virtude do meio Internet para a atividade jornalistica. 

Quanto ao estilo de redayao das notas colhidas e expostas acima, uma breve 

analise serve para demonstrar que a estrutura do lead e a que melhor responde a 

constru~rao de urn texto que se oferece ao consume imediato - como e o presente 

caso. Escritas em periodos curtos, poucos paragrafos - muitas vezes, somente em urn 

-, essas notas sao redigidas em ordem direta (sujeito, verbo, predicado) e de tal sorte a 

rapidamente esclarecer sobre quem, como, quando, onde e por que tal fato ocorreu ou 

esta ocorrendo. 

Observamos, ainda, o uso constante de verbos no tempo presente (" ... esta 

batendo o martelo neste memento .. .", " ... acaba de chegar ao predio .. .", " ... as agencias 

[ ... ] voltaram a abrir M pouco em Sao Paulo ... ), • ... os bancarios estao reunidos .. ."), 

cuja intenyao e denotar que a ayao esta se desenrolando e que a cobertura jornalistica 

e oferecida quase que simultaneamente aos acontecimentos. Equipados com celulares 
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ou computadores portateis, os jomalistas tern condi9i)es de reportar para a Web, 

praticamente em tempo real, informa9i)es novas ou atualizadas. 0 que era priviiE§gio 

apenas de meios como o radio e a TV, portanto, deixa de se-lo: ao operar seus sites 

minuto a minuto, os jomais penetram no concorrido mercado da informayao "quente", 

imediata, instanUmea. 

A apropriayao de tecnicas caracteristicas do meio impresso pelo meio online, 

no entanto, parece nao se estender ao conceito de "piramide invertida", onde a noticia 

caminha do mais importante para o menos importante. lsso porque, como vimos 

anteriormente, nenhuma informal(ao precisa ser descartada. 0 hipertexto contribui 

para a suite, remetendo o leitor a textos anteriores que contenham resumos e vers5es 

de determinado fato jomalistico. Essa potencializayao da informayao e observada na 

Internet, como em nenhum outro meio. 

Alguns autores, contudo, veem perdas na migrayao da palavra impressa para o 

suporte online. E o caso de Sven Birkerts, que analisou as diferengas entre o texto 

exibido na tela do computador e o texto impresso. Para Birkerts, a palavra impressa 

tern sua localizayao bern definida no tempo e no espal(o, o que lhe confere urn carater 

permanente. No tela do computador, ao contrario, a palavra ganha carater transit6rio: 

s6 existe no momento em que e lida. Diz o autor: 

'Apesar de quase nao ter peso nenhum, a pa!avra impressa numa p8gina 

e uma coisa. A configurag§o de impulses em uma tela nao e - e uma 

manifestac;So, uma entidade indeterminada ( ... )A primeira ocupa uma posic;So 

no espa90 - em uma p8gina, em urn livre - e e veriTic8vel ali. Da outra, uma 

vez desmaterializada, digitalizada de volta ao arquivo, a memOria, nao se 

pede dizer que exista da mesma forma. Tern loca!izag§o potencial, mas nao 

real". 
39 

A analise de Birkerts combina com uma certa visao - em nossa opiniao, 

catastrofista - que ve a desmaterializayao, o desaparecimento do texto jomalistico na 

Web. De acordo com essa visao, na Rede a noticia perde parte de sua forga, a aura 

de documento, mostrando-se imediata e transit6ria. 
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A priori, a imaterialidade do meio permite uma oferta ilimitada de textos, cuja 

consulta, pelo leiter interessado, dependera fundamentalmente da maneira como a 

informa<;ao sera apresentada pelo editor. 0 texto com visibilidade deixa o leiter em 

posi<;ao mais confortavel, evitando que a busca por informa<;ao se transforme num 

transtomo. Essa visibilidade e garantida por uma arquitetura de navegac;:ao funcional, 

resumida pelo designer norte-americana Roger Black como a capacidade dos sites de 

"fazer o que queremos que fac;:am, sem insultar a nossa inteligemcia"40
. 

Pioneiro na area, Roger Black diz que o desenho de paginas para a Web nao 

deve negligenciar os princfpios que guiaram o design impressa por dezenas de anos. 

Para ele, muitas das regras tradicionais, como nao exagerar nas cores e nao usar 

muitos textos em maiusculas, valem tambem para o meio online. Tambem defende a 

maier simplicidade possivel na estrutura<;ao dos sites, permitindo ao usuario encontrar 

o caminho de volta sempre que o desejar. Quante ao conteudo, Black concorda que 

trechos longos e intrincados sao para a imprensa escrita, nao para a midia digital. "A 

condi<_<ao essencial para um bom redator de Web e ser coloquial e direto", afirma. 

Roger Black defende um design consistente para os websites: nas sec;:5es e 

paginas diferentes as ilustrac;:5es e ferramentas de navega<_<ao devem ter o mesmo 

aspecto, para que o intemauta nao se perca durante a visita. E alerta para o uso 

exagerado de cores (recomenda apenas o branco, o preto e o vermelho), para as 

sombras de fundo esfumac;:adas e para os tipos excessivamente pequenos -

armadilhas, que, em sua opiniao, impedem uma boa navega<_<ao. E mesmo com os 

avanc;:o dos programas de navegac;:ao (os browsers) e a melhoria da infra-estrutura de 

conexao, ainda hoje deve-se evitar o uso de imagens em excesso, para que os 

documentos nao demorem a ser "carregados" na tela. 

Andre Manta contribui para essa analise ao lembrar que, na versao impressa de 

um jomal ou revista, a organiza<;ao das reportagens em sec;:5es regulares permite, ao 

leiter, localizar os assuntos com facilidade. 0 equivalente na edi<;ao eletronica sao os 

indices e menus com links diretos para as materias e outras sec;:5es do site41
. Outras 

conex5es podem ser oferecidas a partir de um menu de navegac;:ao presente em todas 

as paginas. Em uma homepage de jomal, esse menu pode reproduzir o princfpio do 
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produto impresso, oferecendo links para os "cademos" (Esportes, Politica, Geral etc) e 

permitindo que o leiter se encaminhe a seyao que interessa. 

Em face do que expusemos acima, podemos dizer que a transformac;:ao dos 

paradigmas do texto e da informac;:ao jomalfstica na Internet esta em curse, e que e 

cedo para perceber com absoluta clareza todas as suas consequencias. A influencia 

de seculos do modele impresso ainda e tao presente que a maioria das metaforas que 

usamos para descrever e estimular a nova mfdia incorpora uma terminologia e imagens 

a ele associadas. Como em qualquer mudanc;:a de modelos, serao necessarias 

algumas decadas para desenvolvermos a familiaridade com a interface digital, para 

que esta- seja de que tipo for- torne-se transparente. 

Como veremos adiante, essa mudanc;:a de paradigmas propiciada pela Web 

afeta diretamente o profissional de Jornalismo. Novas exigencias se incorporam as 

habilidades que o jomalista ja precisa demonstrar, tanto do ponte de vista do domfnio 

da palavra escrita como no que se refere a capacidade de lidar com a constante 

transformayao das tecnologias a seu dispor. 

3.4. Ferramentas para jornalistas no ambiente online 

No texto "Max Headroom: o ultimo jomalista", Stella Senra identifica no conflito 

protagonizado pelo reporter Edson Carter, personagem do filme Max Headroom, de 

Annabel Jankel e Rocky Morton, elementos que evidenciam a "crise" vivida pelo 

jornalista de hoje: 

"( ... ) Este momento de ruptura e transformac;iio tecnol6gica deve 

impor ao jornalista uma inflexao no conjunto de sua pratica, da qual fazem 

parte nao s6 o manejo de novas tecnologias, mas a revisao de conceitos e 

dualidades como verdade, mentira, imagem e coisa, intuig8o e tecnica, que 

sustentaram a sua atuay8o nos estagios tecnicos anteriores',42
. 

A tematica do filme analisado por Senra e bastante sugestiva no memento 

atual, em que o jornalista se ve obrigado a repensar sua pratica profissional, em 
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fun~o do surgimento de um novo ambiente de trabalho: a Internet. 0 que muda? 

Quais devem ser as atribui96es do reporter no jomalismo digital? 

Como meio de comunica~o e fonte de pesquisa, a Internet surge como 

facilitadora da atividade jomalfstica. 0 correio eletronico aproximou os reporteres das 

fontes e os programas de busca se transformaram em imensas bibliotecas disponfveis 

na tela do computador a partir de um clique. 

0 correio eletronico, se bem utilizado, tambem aproxima o jomalista do leiter, 

alem de contribuir para agilizar as pautas. Em cases especificos, as entrevistas por e

mail podem ser mais eficientes do que as realizadas por telefone, pois permitem um 

maier tempo para o entrevistado refletir sobre sua resposta. Alem disso, o reporter 

pode entrevistar pessoas que estejam em outras cidades ou pafses, o que sairia 

oneroso no caso de uma liga~o telefonica. 

Por outro lado, esse tipo de entrevista nao deve substituir aquelas feitas na 

presenya do reporter e seu interlocutor, principalmente quando a fonte for revelar algo 

importante. As expressoes, o estado de animo do entrevistado e a entona~o da 

resposta sao elementos essenciais que so podem ser decodificados no dialogo face-a

face. Alem disso, nem todas as pessoas demonstram a mesma habilidade no falar e 

no escrever. Entrevistados com dificuldade em lidar com textos escritos correm o risco 

de passar inforrna!foes que acabem mal-interpretadas pelo reporter, afetando a 

qualidade do texto final. 

Outre aspecto que se discute no jomalismo digital e como os reporteres 

poderao ter certeza da veracidade das inforrna!foes coletadas na Internet. Acreditamos 

que, seja qual for o meio, o bom jomalista e aquele capaz de contrapor dados, checar 

o que esta sendo dito e insistir em determinados aspectos visando a consolida~o da 

noticia. Como observa Elias Gonvalves, em qualquer que seja o suporte, o jomalista 

necessita cultivar fontes confiaveis, as mais diversificadas possfveis e, mesmo diante 

delas, nao pode deixar de verificar os dados obtidos: 
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"Urn profissional experiente sabe que antes de mais nada nenhuma 

fonte distribui material porque pensa em atender aos interesses do publico. A 

fonte tenta, de alguma manelra, interferir nos processes socials utilizando os 

meios de comunicac;§o. 0 jornalista deve saber separar os interesses 

particulares das fontes do interesse publico. No caso da Internet, o criteria nao 

muda muito. 0 profissional deve selecionar para o seu trabalho aquelas fontes 

e bancos de dados que sejam os mais confi8.veis ou tradicionais nos outros 

suportes"
43

. 

0 profissional de imprensa precisa estar qualificado para entender e participar 

deste novo memento. A informayao jomalistica via Internet despreza o conceito de 

fechamento - as ediyaes nao comeyam, nem terminam: sao construidas ao Iongo do 

dia e da noite, num processo constante de atualizayao. Para os editores, isso significa 

uma carga de trabalho ainda maior. E para as empresas jomalisticas, significa 

demanda ampliada per jornalistas a fim de acomodar um ciclo de produyao 

ininterrupto. 

Outre conceito subvertido pela Internet e o chamado "furo jomalistico", que, 

como observa Nancy Ramadan, hoje e medido em segundos44
. Um exemplo recente: 

em mar9o de 2000, a Rede Globe levou ao arum Globo Reporter praticamente feito ao 

vivo, com graves denuncias de corrupyao contra o entao prefeito de Sao Paulo, Celso 

Pitta. Naquele memento, a emissora estava "furando" toda a grande imprensa. 

Bastaram poucos minutes, porem, para que os sites dos maiores jomais e agencias de 

noticias do Pais entrassem no case, repercutindo com os envolvidos as acusa96es 

forrnuladas per Nicea Pitta contra o ex-marido, alem de oferecer conteudo editorial de 

seu banco de dados para contextualizar as informa96es. Antes do final do programa, a 

hist6ria ja nao era exclusividade da Rede Globo. Essa rea9ao s6 foi possivel porque os 

jomalistas que operam no meio online puderam aliar a capacidade de apurar uma 

inforrnayao (basica para qualquer profissional da area) a velocidade exigida pela 

Internet. 

Sem duvida, a nova midia reconstr6i a linguagem jornalistica com os elementos 

que !he sao caracteristicos, mas esse processo de construyao/desconstruyao da 

inforrnayao produzida para sites noticiosos esta apenas no come9o. Experimentar 
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todas as possibilidades que nos sao oferecidas e, portanto, o caminho possivel. No 

Brasil, os jomais parecem estar percebendo a importancia de trilhar esse caminho. 

Principalmente porque somes o pais mais "contectado" da America Latina, mesmo 

considerando todas as nossas mazelas econ6micas e sociais. No capitulo a seguir, 

vamos tratar desse esfon;;o das reda96es brasileiras em fazer frente a transforma9ao 

do conteudo editorial para a Web, com enfase sobre o portal Cosmo On Line. 
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Para participar das discuss6es, escolha um dos grupos listados 
abaixo . 
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Figura A - Pagina de interar;ao da Folha On Line 
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• 07h32- Trafego-da·A:nh:anguera e desviado para 
Bandeirantes 

Devido aum congestionamento de 5 quilOmetros na altura do 
km 17 <1arodovia .AnhangUera, nas proxlmidades de Sao 
Paulo, a Dersa decidiu agora ha. pouco transferir o trifego da 
rodovia para aBandeirantes, no entrocamento em Juridiai 
A medida foi tomada em fun~ao dos problemas com a 
interdi9ao da Ponte dos Remedios, na Marginal Tiete. em Sao 
Paulo, que esta ame~ada de cair por causa de uma rachadura 
detectada em sua estrutura; ontem a tarde pela Prefeitura da 
Capital. 

J 
.:.1 

-·· · 7 ··-";··· ---~-- [~ M~~c0~\ador-
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FiguraB-
Noticiario em tempo real: site do Diario do Povo a/etta para problemas de transito em Siio Paulo 
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Figura C- Jomal da Lilian, noticioso multimidia do portal Terra 
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SILVIA MUGNATTO 
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Venda tHYio sen$ revogadar dlz AGU 

Canfka o novo <anking t1os bancos 
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o) q~;e. vee& ochtHJ de l-eiii!c? 

da folha de "-'-'~tu!n em 3: ash a 

0 banco SantandPr btiKitld•sdr de!xatde pag<tr impost0s no 
valor de RS 5.775 hilhhcc anos, o que CiS RS 
5.2 bdh6es de que serdc pagos pe1a cvmpra do 8anesoa. 

crBcnos tdbutdrios acumu~ados c1e RS 2.9 bdhOes. Esses 
aptFSdos nos anos. Quando 

uma empresa ten pof1e abater esse valor do lucro dos ;c~:r;os 
setqurotes atB 0 Hrrlte de 30°1:: por ano. Sobre o h1cro reduz:do e- calcu!ado o 

Renda. 
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lniPnrfln 8 mctfltBt 35 

Pagina especial da Folha On Line, no UOL, sabre o leilao de privatizar;ao do Banespa 
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4. Cosmo On line: 

Analise de uma experiencia regional 
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Os jomais brasileiros estao a procura de urn modelo de sobrevivencia na 

Internet. Estao aprendendo, com as experiencias extraidas da escola norte-americana, 

que a natureza dos jomais tradicionais se altera na Rede, onde a adoyao de 

ferramentas multimidia e uma possibilidade de grande impacto. Neste capitulo, 

trataremos da presenc,:a da midia impressa na Internet nacional, com enfase para a 

experiencia pioneira do Cosmo On Line em Campinas (SP). 

Nessa tarefa, urn born sinalizador e o extenso levantamento feito em julho de 

2000 pela revista Exame sobre a Web brasileira 1. A pesquisa chegou a algumas 

constatayoes importantes, e a primeira delas e a que mais conta para este estudo: o 

controls absoluto e majoritario da midia Internet no Brasil esta nas maos dos grupos 

tradicionais de comunicayao. Somando os acessos dos sites ligados aos grupos 

empresariais da area de midia, a pesquisa encontrou mais de 65% dos acessos do 

universo "com.br". Somando a esse grupo os sites controlados por empresas de 

telefonia, chegou-se a mais de 75% do universo pesquisado. 

Levando-se em considerayao a analise feita por Exame, que teve como base 

os dados publicos do site de pesquisas Alexa.com, e possivel concluir que nenhum 

outro grupo de empresas - seja industrial ou comercial - tern qualquer expressao mais 

significativa no "mercado digital" do Pais. Essa e uma tendencia absolutamente 

brasileira, pois nos Estados Unidos as mesmas analises levam a conclusoes 

diametralmente opostas. La, o maior provedor de acesso e uma empresa recente, a 

America Online - considerada tamb9m a maior do mundo em sua area de atuayao. 0 

mesmo acontece com os grandes portais e provedores de conteudo, como o Yahoo, 

urn segmento dominado por gente que nasceu e cresceu junto com a Internet. 

Portanto, no Brasil, do ponto de vista do numero de acessos, pode-se dizer que a 

www e mais uma midia decorrente da midia tradicional. 

Outra constatayao importante da pesquisa feita por Exame: com base nos 

dados de audiencia, a participayao no mercado de sites privados nacionais, 

intemacionais e do setor publico mostra que o setor privado gerado no Brasil fica com 

70% dos acessos, contra 26% de sites privados gerados fora do Pais e 4% na esfera 

publica. Em nenhum outro pais da America Latina esses numeros se repetem. Na 
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Argentina e no Mexico, o setor publico nao aparece na pesquisa, e a participayao dos 

acessos gerados fora de ambos os paises sobe a mais de 60%. Outra conclusao 

interessante: sem nenhuma legislayao de protec;:ao, como no cinema, ou sem nenhuma 

restriyao ao capital estrangeiro no controle de empresas nacionais, os usuaries de 

Internet reproduzem o fen6meno encontrado na musica, na literature e na TV: o 

consume predominante e o de conteudos e produtos gerados dentro do Brasil. Essa 

afirmac;:ao e valida tambem para 0 setor jornalistico, cuja presenc;:a e hoje significativa 

na Web. 

4.1. Jornais brasileiros na Grande Rede 

0 anode 1995 marcou a entrada definitiva da Internet no Brasil. De Ia para ca, 
a Rede cresceu vertiginosamente e continua em ritmo de expansao acelerada. 

Segundo dados do Comite Gestor da Internet, o crescimento aqui e duas vezes maior 

que a media anual no mundo. 0 numero de computadores contectados (hosts) 

tambem nao para de crescer e no continente americana o Pais s6 perde para os 

Estados Unidos e Canada2
. No ranking mundial, estamos em 13° Iugar e dentro da 

America do Sui possuimos quase a metade das maquinas conectadas. 

Em outubro de 2000, o numero de internautas brasileiros foi estimado em 14 

milh6es pelo lbope eRatings - urn institute de pesquisas especializado em Web, 

nascido da associayao do lbope com a americana AC Nielsen. Do total de usuaries da 

Rede no Pais, 64% estao concentrados na regiao Sudeste, seguida pelo Sui (18%), 

Nordeste (9%), Centro-Oeste (7%) e Norte (2%)3
. 

Este crescimento exponencial no Brasil fez com que a iniciativa privada se 

interessasse pelo imenso potencial da Rede como urn instrumento de marketing e 

gerac;:ao de receitas, o que ocasionou urn numero cada vez maier de investimentos em 

projetos voltados para o comercio online. No setor jomalistico a situac;:ao nao poderia 

ser diferente. 
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As primeiras versoes eletronicas dos principais jomais nacionais comec;:aram a 

aparecer na Web em 1995. Naquela epoca, os sites eram bastante simples em termos 

de design e exploravam muito pouco os recursos de hipertexto, interatividade e 

multimfdia, limitando-se basicamente a transpor o conteudo da ediyao impressa para a 

versao eletronica. De Ia para ca, muitos investimentos foram feitos na Internet 

brasileira por empresas da area de jomalismo preocupadas em aprender como operar 

de modo eficiente na midia digital. 

0 Jamal do Brasil foi o primeiro diane brasileiro a colocar uma versao eletronica 

na Internet, em fevereiro de 1995. 0 Diario de Pernambuco tambem foi pioneiro, mas 

com uma ediyao via e-mail. De acordo com levantamento divulgado pela Associayao 

Nacional de Jomais (ANJ) em novembro de 2000, todos os 121 jomais filiados a 

entidade trabalham com e-mails pr6prios e 1 06 contam com pagina estruturada na 

Web4 (relayao completa esta disponfvel no site www.anj.org.br). Em junho de 2000, 

ainda de acordo com a Associayao, eram 192 os jornais brasileiros com homepage em 

funcionamento. 

A Internet brasileira, de fato, esta calcada em parcerias com empresas 

jornalisticas. lsso pode ajudar a compreender o exito do UOL (Universe On Line), 

criado em 1996 pelo grupo Folha de Manhii, que edita a Folha de S. Paulo, e hoje 

considerado o maior portal e provedor de acesso pago da America Latina. 0 portal -

administrado em parceria com a Editora Abril - liderou todas as mediyoes de audiencia 

realizadas ao Iongo do ano de 2000 pelo lbope (ranking do Institute na pagina 151), 

IVC e Media Metrix. 

0 UOL contava em novembro de 2000 com 800 mil assinantes de seu servi90 

page e o registro de 4 bilhoes de page views (paginas vistas) por mes. A receita 

chegou a U$ 30,8 milhoes no segundo trimestre do ano5
. De acordo com o lbope 

eRatings, de cada 100 internautas ativos no Pais em setembro, 66 passaram pelo 

provedor. A concentrayao de audiencia que o UOL tem no Brasil e porporcionalmente 

maier que ada Yahoo, atuallider, nos Estados Unidos6
. 
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0 surgimento de portais de Internet no Brasil foi, em grande medida, 

possibilitado pelas parcerias estabelecidas entre empresas de comunica~o e de areas 

como telecomunicay5es, informatica e serviyos. A tendencia foi inaugurada nos 

Estados Unidos e resultou na cria~tao de megaempresas de comunica~o online. 

4.2. A estrategia dos portais 

Os chamados sites "portais" nasceram de uma ideia destinada a gerar trafego 

na Rede: cada usuario tem uma experiencia diferente na Internet, mas o ponto em 

comum entre essas experiencias sao as "portas de entrada", que servem de referencia 

para o inicio de suas a~t5es. Este comeyo e representado pela pagina defautf do 

programa de navegayao. A pagina default e sempre a primeira a aparecer na tela do 

computador. 

Empresas como America Online, Netscape, Microsoft (MSN), Yahoo, Lycos, 

Excite e outras adotaram essa estrategia, e logo seus sites eram classificados como 

portais. 0 Yahoo, por exemplo, que era apenas uma ferramenta de pesquisa, passou a 

prover conteudo e a fazer associa~t5es de comercio para aumentar seu trafego intemo. 

Os sites "portais" reunem, na mesma homepage, ferramentas de busca, 

conteudos informativos, se~t5es de entretenimento, estatisticas, classificados, e-mail, 

chats e comercio eletronico. Nessas parcerias, os complexes de telecomunicay5es 

entram com a infra-estrutura de distribui~tao, os fabricantes de plataformas e 

programas fomecem as bases operacionais, os provedores lubrificam as conex5es 

com os usuaries, e as administradoras de sites de busca associam-se a 

conglomerados de midi a para gerar links com informa~t5es, lazer e compras. 

Na disputa por audiencia, os grandes portais se utilizam das mais variadas 

armas: acordos com gigantes de telecomunicay5es para reforyar as redes de 

distribuiyao, alianyas com conglomerados de midia e agencias noticiosas online, 

serviyos gratuitos (e-mail, hospedagem de sites, tradu~o simultanea de paginas), 
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marketing segmentado, parcerias comerciais e intemacionalizayao dos neg6cios, com 

progressiva regionalizayao dos serviyos. 

Como observa Denis de Moraes, a expansao dos portais descortina uma 

expectativa de rentabilidade e presenya no mercado que as empresas de mfdia e 

entretenimento nao vinham conseguindo com as homes tradicionais: "Por isso", afirma, 

"estao migrando para uma concepyao mais flexfvel, compatibilizando o seu universe 

produtivo com conteudos eletronicos. Entre as vantagens, custos divididos com 

provedores de informay6es e diret6rios de busca; variedade de recursos multimfdia; 

audiencia em alta continua, comercio eletronico e anunciantes de porte" 8. 

Basicamente, a ideia consiste em fazer do portal a pagina pessoal de cada 

intemauta. Atraves desse valor proposto ao usuario, pode-se prover serviyos de 

comunicayao e entretenimento, gerando, ao mesmo tempo, oportunidade de vendas, 

aumento de trafego e fidelizayiio da audiencia. Como observa Nelly de Camargo e 

Maria Lucia Becker, "urn portal guia os passos do usuario e tenta, de todas as formas, 

conseguir que ele fique o maior tempo possfvel no site, sem desviar a sua navega9ao 

da rota previamente trayada"9
. 

No mesmo estudo, Camargo e Becker citam uma pesquisa feita pela Jupiter 

Communications, segundo a qual a maioria dos consumidores de notfcias na Internet 

prefere ler apenas tftulos que resumam os principais assuntos do dia em centrais de 

noticias online, como os sites portais. Realizado junto a 2.200 intemautas, o estudo 

constatou ainda que os leitores gastam no maximo dez minutes com urn unico texto e 

que preferem empregar seu tempo lendo titulos em uma listagem de reportagens. 

No Brasil, os grandes grupos de mfdia sairam na frente, na disputa por nichos 

de audiencia nesse mercado, fazendo do provimento de conteudo sua maior arma. 

Agora, esses mesmos grupos consolidam alianyas multimidia estrategicas para entrar 

com novos neg6cios em 2001. 

0 UOL, por exemplo, fechou parceria com a BCP, operadora de telefonia 

m6vel, para fomecer servi9os de Internet via celular (o chamado WAP - Wireless 
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Access Protocol). 0 UOL e propriedade do Grupo, em parceria com a Editora Abril. A 

Folha, por sua vez, uniu-se ao lnfoglobo, dos jomais 0 G/obo e Extra, para lanyar uma 

nova publicac;:ao economica, o jornal Valor, num investimento de US$ 50 milhOes que 

ja nasceu em versao impressa e online. Em seguida, o Grupo Estado uniu-se as 

Organizac;:oes Globo para comprar o maior portal brasileiro do setor imobiliano, o 

Planetaim6vel, porUS$ 12 milhoes. Essa iniciativa deve ser futuramente associada a 

neg6cios com os classificados dos jornais impresses dos dois grupos. 

E ainda buscando fortalecer sua participayao na Internet, o Estado fechou urn 

acordo de cinco anos com o Terra Networks para fornecer o conteudo produzido pelo 

Grupo Oesp aos usuaries do portal, que esta presente em mais de 30 paises. 0 

investimento foi estimado em US$ 600 milhoes 10 

Proprietana dos canais CNN, TNT e Cartoon Network, a Turner Broadcasting 

noticiou em junho de 2000 uma parceria com os provedores UOL e AOL Latin America, 

permitindo aos dois portais a veiculayi!io de seu conteudo latino-americano. Em 

fevereiro, o Universe Online ja havia comunicado duas novas parcerias: a aquisiyao de 

40% do seu portal na Venezuela pelo grupo El Universal, e de 33% das ac;:oes do UOL 

Colombia pelo grupo Bavaria. Oito meses antes, o UOL havia adquirido a empresa 

Miner Technology, que concentra vanas ferramentas de busca na Internet. 

E apenas dois meses ap6s seu lanyamento, em maio de 2000, o portal 

Globo.com vendeu 30% de suas ac;:oes para a Telecom ltalia, numa transayao 

calculada em US$ 810 milhoes. Esse neg6cio compoe mais urn elo na corrente de 

aquisiyao de portais brasileiros por grupos multinacionais: a espanhola Telefonica e 
proprietaria do portal Terra Networks, que em novembro de 99 comprou o Zaz, 

provedor estruturado pelo Grupo RBS, o maior da regiao Sui do Pais. Hoje, o Terra 

tambem e proprietario do portal norte-americana Lycos, adquirido em maio de 2000 por 

US$ 12,5 bilhOes. 

A Portugal Telecom, controladora da Telesp Celular, comprou o portal Zip.Net 

por US$ 365 milhoes. A Telemar e a Brasil Telecom sao s6cias do iG, o pioneiro da 

Internet gratuita, que comec;:ou a operar em janeiro de 2000 como fruto de urn 
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investimento de US$ 120 milhoes dos bancos Oportunnity e GP. Atento as 

possibilidades de transmissao via banda larga, o portal tambem fechou urn acordo com 

a Rede Bandeirantes de TV para difundir seus programas pela Web. 

0 gigantismo dos numeros na Internet, porem, pode nem sempre apontar para 

urn futuro exatamente promissor ou livre de turbulencias. Depois de provocar grande 

impacto no mercado ao registrar 960 mil usuaries em oito semanas de funcionamento, 

o iG fechou o ano de 2000 com noticias sobre sua suposta venda para grupos 

estrangeiros e crescentes dificuldades dos investidores em manter o neg6cio. Em 

menos de urn ano, dois grandes portais da Internet gratuita no Brasil, o Super11 e a 

Netgratuita, tiveram de fechar as portas por conta dos elevados prejuizos registrados 

em suas operayoes. 

No caso do iG, a informayiio jomalistica tambem mereceu o foco principal dos 

investimentos. 0 maior projeto de conteudo do portal e o Ultimo Segundo, anunciado 

como o primeiro jomal brasileiro especialmente desenvolvido sob o formate da Internet. 

"Acreditamos que e o jomal que da relevancia, peso e substancia ao portaL Por essa 

razao, o Ultimo Segundo foi preparado para sera 'ancora' do iG", diz Matinas Suzuki, 

diretor de conteudo do site. 

Essa tendencia, que e generalizada na Internet brasileira, vai de encontro aos 

projetos de outro grande portal em operayiio no Pais, o StarMedia Network. Em abril 

de 2000, a empresa anunciou sua opyao por nao enfatizar os investimentos em 

informayoes jomalisticas. Com base em uma pesquisa feita pela Laredo Group, a 

StarMedia chegou a uma conclusao polemica: mais de 80% da navegayao na Rede 

nao tern como objetivo obter aquilo que chamamos de "conteudo editorial", mas sobre 

temas ligados ao entretenimento em geraL "A aposta em jomalismo e uma 

interpretayao errada dos anseios dos usuaries", afirma o diretor geral da StarMedia no 

Brasil, Pyr Marcondes 11
• Essa interpretayiio do mercado levou a empresa a apostar em 

segmentayao, com canais voltados para o publico feminine e jovem. 

0 investimento maciyo nos portais de Internet, com foco expandido para as 

diferentes areas, pode ajudar a explicar a explicar urn dado divulgado no final de 2000 
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pelo institute de pesquisa NetRatings: mesmo a Internet sendo um universe com 

incontaveis possibilidades de acesso, os internautas estao visitando, em media, 

apenas dez sites diferentes por mes. 

De acordo com o pesquisador Allen Weiner, 10% do mercado e responsavel 

por 90% do trafego na Rede, nos EUA. Essa tendencia, segundo ele, se repete em 

outros paises: "Os internautas navegam rnenos e ficam cada vez mais tempo nos sites. 

Eles ficam rnais tempo em uma pagina porque encontram o que querem: e-maifs, 

chats, cartoes virtuais e informa~toes". Weiner deu o exemplo do Yahoo, site de busca 

que oferece uma grande variedade de outros sites, e o contrapos ao UOL, que 

tambem agrega diversos serviyos 12
. 

Foi justamente o visivel potencial desse mercado que levou a Rede 

Anhanguera de Comunica~tao (RAC}, urn dos maiores grupos de midia impressa do 

interior de Sao Paulo, a reconduzir seu foco na Internet para alem dos sites de seus 

dois jornais - o Correio Popular e o Diario do Povo, ambos de Campinas. Fez isso ao 

criar o Cosmo On Line, um portal cuja enfase pretende recair sobre a informayao de 

can'ilter regional, localizada. E o que veremos a seguir. 

4.3. Guerra de bits na regiao de Campinas 

Situada no maior polo tecnologico-industrial do Pais, Campinas, com seus 965 

mil habitantes13
, costuma ser informalmente classificada entre as dez cidades 

brasifeiras com o maior numero de computadores ligados a World Wide Web. De 

acordo com levantamento feito pela revista americana Wired, a cidade e um dos 46 

maiores centres de tecnologia do mundo. Da America do Sui figuram na lista, alem de 

Campinas, apenas a capital do Estado, Sao Paulo14
. 

Nos ultimos tres anos, US$ 900 milhoes foram investidos em industrias de 

telecomunica~toes e informatica, areas em que Campinas emerge como o mais 

importante centro do Brasil. 0 polo tern hoje mais de 900 empresas. Da cidade saem 

celulares, computadores e equipamentos de telecomunica~toes para toda a America do 
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Sui. Alem disso, a cidade conta com pelo menos tres grandes centres universitarios, 

Unicamp, Unip e PUC, que fornecem mao-de-obra para o mercado regional. 

No campo das comunica~oes de massa, Campinas possui 5 transmissoras de 

TV aberta, duas emissoras de TV a cabo, 10 emissoras de radio (incluindo AM e FM), 9 

provedores de acesso a Internet e dois jomais locais diaries, com circula~o regular 

dos grandes e medics jomais da Capital do Estado. 

Os dois jornais locais, Diario do Povo e Correia Popular, vivem hoje uma 

situa~o singular: rivais de longa data, os veiculos sao controlados, desde agosto de 

96, pelo mesmo grupo empresarial, a Rede Anhanguera de Comunica~o (RAC). Este 

grupo mantem, ainda, uma grafica e urn servi~o de pesquisa de opiniao, alem de deter 

a concessao de uma emissora de TV a cabo. 0 Correia Popular e o principal veiculo 

da RAC: com circula~o media de 41 mil exemplares nos dias de semana e 54 mil aos 

domingos, o jomal e fundamental para explicar a presen~a da RAC em 12° Iugar no 

ranking des maiores grupos de midia do Brasil, segundo anuario da Gazeta Mercantil5
. 

Na condi~o de "segundo" jornal de Campinas (sem levar em considera~ao os 

niveis de leitura dos principais jornais paulistanos na regiao ), esta o Diario do Povo. 

Mais antigo jomal campineiro, este veiculo ainda sofre o peso de ter pertencido a urn 

grupo politico - o do ex-govemador Orestes Quercia -, e porter, durante muitos anos, 

investido em linguagem de tom sensacionalista e popularesco, fate que 

reconhecidamente comprometeu sua imagem perante grande parte do publico leiter de 

jomais na cidade. 0 jomal tern circula~o media de 20 mil exemplares, de segunda a 

domingo16
. 

Em maio de 96, quando ainda pertencia a urn grupo editorial distinto do maier 

rival, o Correia lan~ou seu primeiro site na Internet, o Correio Popular Digital. Manos de 

urn ano depois, e ja pertencendo a RAC, foi a vez de o Diario colocar no ar o Diario do 

Povo Web (figura E, pag. 129), cujo visual sofisticado no suporte digital em pouco 

lembrava o veiculo impressa. 
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Funcionando com reda~oes distintas, e totalmente independentes urn do outro -

assim como suas versoes em papel -, os dois sites jomalisticos de Campinas tinham, 

contudo, uma missao em comum: alavancar audiencia e atrair assinantes para o 

Correionet, provedor de acesso da Rede Anhangiiera fundado tambem em maio de 96 

- juntamente com o Correia Digital - e que, ate entao, liderava o segmento na cidade. 

A RAC nao contava, porem, com a chegada de urn concorrente de peso a 

regiao: o Universo On Line, pertencente ao Grupo Folha e ja considerado, naquela 

ocasiao, o maior provedor de acesso do Pais. 0 UOL passou a disputar o mercado 

local na segundo semestre de 97, rapidamente arrebanhando assinantes e audiencia 

para seu portal. 

Os sites noticiosos do Correio e do Diario nao passavam de tentativas de 

reprodu~o. em ambiente digital, da estrutura dos veiculos impressos. 0 conteudo 

editorial era basicamente repassado para a Rede, sem altera~oes significativas de 

titulos, textos ou imagens. Na verdade, nao havia equipe para ir muito alem disso. A 

cria~o do servi~ de ultimas noticias, pelos dois sites, foi urn timido esfor~o visando a 

instaura~o de uma linguagem propria, adaptada as peculiaridades do novo meio. 0 

recurso usado para isso, porem, praticamente limitava-se ao material fomecido pelas 

agencias nacionais e intemacionais de noticias. 

0 uso de inforrna~o local era restrito por conta de urn temor que ainda hoje 

ronda os sites de jomais: o medo do "furo" - ou melhor, o medo de "entregar" o que 

poderia ser urn "furo de reportagem· ao concorrente (sim, porque os dois jomais, 

mesmo pertencendo agora ao mesmo grupo e teoricamente atendendo a faixas sociais 

distintas, sempre se consideraram como tais). Em decorrencia, dezenas de 

inforrna~oes de carater relevante para a comunidade deixavam de ir ao ar logo depois 

de apuradas - o que representava urn claro desperdicio das vantagens oferecidas por 

urn suporte em plenas condi~oes de operar com uma agilidade muito maior. 

Para grande parte dos rep6rteres e editores das duas reda¢es - com os quais 

mantivemos contatos regulares ao Iongo dessa pesquisa -, o servi~ de ultimas 

noticias nao passava de "arrnadilha", uma perigosa oportunidade de "entregar o ouro 
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ao bandido". Com isso, e sem muito o que os editores des veiculos online pudessem 

fazer para estabelecer uma nova mentalidade nas reda96es, o novo canal acabou 

limitando-se a urn noticiario praticamente "frio", meramente de servi90 e distanciado 

das necessidades imediatas do leiter campineiro. 

0 excesso de informa~o (eram dezenas e dezenas de pequenos flashes ao 

dia) nao conseguia disfar~r a precariedade da se9ao de "ultimas" nos dois sites. 0 

numero de acessos/dia, porem, exprimia bern essa incapacidade: enquanto existiram 

como sites independentes, Correio Digital e Diario Web mantiveram, em media, a 

marca de 800 e 300 acessos diaries, respectivamente. Para uma regiao tao contectada 

como Campinas, era muito pouco. 

Contra o Universe On Line, a RAC sabia que a briga era desigual. Mesmo 

assim, decidiu reagir contra a investida do Grupe Folha na regiao. A estrategia 

pensada foi a cria9ao de urn portal com enfase em informa96es regionalizadas, usando 

o know-how des dois jomais do grupo, associado a conteudo originalmente produzido 

para o novo meio. Foi assim que, em fevereiro de 98, Diario Web e Correio Popular 

Digital eram reunidos no primeiro site com caracteristicas de portal do interior paulista, 

o Cosmo On Line. Com mais de 12 mil assinantes naquela data, o Correionet, ao fazer 

do Cosmo sua pagina padrao, garantia visibilidade ao novo projeto para a Internet da 

Rede Anhanguera. 

Alem da tentativa de deter a rapida expansao do UOL na regiao de Campinas, 

uma das missoes do Cosmo On Line era produzir informa~o para consume regional 

que resultasse diversificada e de qualidade. "Queremos transformar o Cosmo no maier 

prestador de servi90s do interior", afirmava, na ocasiao, o diretor-presidente da RAC, 

Sylvino de Godoy Neto. Segundo ele, urn des grandes objetivos do portal seria a 

"instantaneidade da informa~o", propiciando aos intemautas acesso imediato aos 

principais acontecimentos de Campinas e regiao. "0 novo site deixa de ser apenas urn 

mere reprodutor de informa96es para ser urn prestador de servi9os mais dinamico, 

modemo e agil", apregoava, per sua vez, a entao editora do Cosmo On Line, Maria 

Jose Basso. Para isso, uma das metas era valorizar o servi90 de ultimas noticias, 

produzindo flashes em estreita colaborayao com as redayoes do Correio e Dii!uio. 
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Ao surgir, o Cosmo seguiu a 16gica de todos os portais da Web: trouxe canais 

de informayao, entretenimento e prestayao de servi~os, alem de suporte tecnico para 

os assinantes do provedor de acesso. Essa estrategia expandiria o foco publicitario e 

noticioso do site, e o transformaria em ponto de partida para os usuanos da Internet 

que quisessem saber mais sobre a regiao. 

0 discurso dos proprietaries do grupo de midia campineiro supunha a criayao 

de um autentico "megaportal": "Modemo, agil e dinamico", "novo conceito de 

navega~ao•, "maior prestador de servi~os do interior", "acesso imediato aos principais 

acontecimentos de Campinas e regiao", "ampla cobertura regional", eram alguns dos 

termos e slogans usados pelos jomais da casa e em pe~s de publicidade para definir 

o Cosmo. 

A disputa por fatias do mercado, no entanto, e darwiniana tambem no 

ciberespa~o: bastaram sete anos de existencia da Internet comercial para os que 

investidores concluissem que, na velha ou na nova midia, s6 os fortes sobrevivem. 

Como veremos adiante, no Capitulo 5, o numero de provedores de acesso no Brasil 

caiu de 600, em 1997, para menos de 100 ate o final deste ano. Pequenas, medias e 

grandes empresas do ramo foram rapidamente adquiridas por corpora~iies de enorme 

poderio economico, muitas delas estrangeiras, remodelando totalmente um setor no 

qual muitos jomais brasileiros haviam feito investimentos pesados. 

Foi o que aconteceu com a Rede Anhanguera de Comunica~ao, que, 

confrontada com as rapidas transforma¢es no mercado e sem aporte financeiro 

suficiente para resistir a tais pressiies, em dezembro de 1999 vendeu o Correionet 

para o provedor corporative norte-americano PSinet, um dos maiores do mundo. Ao 

abrir mao do Correionet, a RAC decidiu concentrar seus esfor~os na expansao do 

Cosmo On Line, com a criayao da Cosmo Networks S/A. 

Ser diferente para sobreviver no novo cenario: foi esta filosofia que impulsionou 

o Cosmo em direyao a informayao regionalizada. 0 desejo era o de que o interior do 

Estado pudesse ver-se dentro do portal. Para alcan~r esse objetivo, seria necessario 

agregar a maior quantidade possivel de conteudo, a partir de uma ampla politica de 
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parcerias. Para isso, definiu-se o Cosmo como o "portal do interior paulista na 

Internet"; esta passaria a sera sua marca. 

Um dos objetivos da nova polftica de parcerias seria a ampliayao do numero de 

sites de jomais dentro do Cosmo. Desde fevereiro de 99, no entanto, nao ha 

progresses nesse sentido: apenas quatro vefculos - Correio Popular, Diario do Povo, 

Tribuna de lndaia e Republica do ltu - estao presentes dentro do portal, quando a 

previsao era a de que pelo menos dez jomais do interior estariam associados ao 

Cosmo ate o final de 99. 

Com dificuldade para atrair jomais e outros vefculos impresses para o portal, a 

RAC decidiu centrar investimentos na ampliayao da reda9ao em Campinas e na rede 

de correspondentes "free-lancers• no interior do Estado, que passaram a abastecer o 

canal de Cidades com textos curtos, para a seyao de ultimas notfcias, e reportagens. 

Da parte dos jomais, cada um ficou incumbido de definir sua propria estrategia dentro 

do portal, delimitando a quantidade e o tipo de conteudo colocado a disposiyao do 

leiter. Para a empresa, esse foi um esfOf90 bem-sucedido: de acordo com dados 

fomecidos pela propria RAC, o numero de page views saHou de 2,5 milhoes/mes, em 

dezembro/99, para 5 milhoes/mes em maio de 2000, chegando a 7 milhoes em 

setembro de 200017
• 

0 Cosmo tem sua audiencia medida pelo Institute Verificador de Circulayao 

(IVC) desde mar90 de 2000. No ranking dos portais brasileiros, ocupava a 298 posiyao 

em dezembro, considerando-se o numero de paginas vistas. 0 site possui 13 mil 

usuaries registrados em seu webmail (Cosmo Mail) desde que o servi90 foi implantado 

e 3 mil assinantes do noticiario remetido diariamente por correio eletronico (Expresso 

Cosmo). Nos dois casos nao estao registrados os usuaries que se descadastraram 

posteriormente. 0 volume total de documentos disponfveis no site e calculado em 6 mil 

pela Gerencia de Tecnologia da empresa. 

0 Cosmo oferece informa96es gerais (economia, historia, roteiro cultural) de 21 

cidades do interior: Americana, Araraquara, Bauru, Bragan98 Paulista, Barretos, 

Campinas, ltu, Jundiai, Limeira, Marilia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirao 
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Preto, Rio Claro, Santos, Sao Carlos, Sao Jose do Rio Preto, Sao Jose dos Campos, 

Sao Sebastiao, Sorocaba e Ubatuba. Alem disso, mantem rep6rteres free-lancers 

atuando em parte dessas cidades, incluindo o literal. 

Quase tres anos ap6s sua cria~ao e depois de varias reforrnulayees graficas e 

de conteudo, o portal esta estruturado hoje em 16 canais: Agenda, Bate-Papo, Busca, 

Cidades, Classificados, Cosmo Astral, Crian~a, Economia, Esporte, Expresso Cosmo, 

lnfonews, Jomais, Reda~o Web, Geleia Geral, Vestibular e Viagem. Os sites 

mantidos sob demanda, ou seja, alimentados por colaboradores extemos, estao 

listados em Servi~os. Sao eles: Agronauta, Bikecanal, Dentista Virtual, HQs & Games, 

Jogos de Cartas, Mundo Azul, Mundo Motor, Neuronic, Pescaventura e Revistas. Uma 

terceira se~o, Especiais, reune Galeria (fotos), Oriente Medio, Tres Acordes (musica), 

Duvidas sobre o Site, Como Anunciar, Fale Conosco e Multimidia. (Algumas mudam;as 

nos padroes graficos da homepage do Cosmo podem ser obseNadas nas figuras F, 

G, H, I,JeL, entreaspag.131 e 141). 

No que se refere a provimento de conteudo jomalistico, assunto que nos 

interessa mais de perto, o Cosmo hoje e servido primordialmente pela Agencia 

Anhanguera de Noticias, inaugurada no inicio de dezembro de 2000, a partir da fusao 

das equipes de reportagem dos dois jomais da RAC. Funcionando com cerca de 40 

profissionais (entre rep6rteres, fot6grafos e editores), a agencia transforrna-se, assim, 

no principal provedor de noticias do grupo, atendendo ao Cosmo, Correio e Diario. 

Esse conceito de produ~o de inforrna~o resulta, basicamente, na oferta de urn 

mesmo texto jomalistico em "embalagens" diferentes para os consumidores dos tres 

veiculos. "Escreva uma vez, publique muitas" e a 16gica a ser seguida. 

Do ponto de vista dos dois jomais, a novidade nos parece bastante polemica, 

por colocar em xeque questoes basicas do jomalismo, como estilo de apura~o. 

enfoque, pluralidade de opinioes e diversidade do publico leiter. Neste memento, 

porem, dado o pouco tempo de cria~o da agencia, nao e possivel nos aprofundarrnos 

nessa mudan~. a ponto de compreender todas as suas implica~oes sobre o produto 

final. S6 nao excluimos a possibilidade de fazer isso em outra ocasiao. 
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Em relayao ao portal, acreditamos que a cria<;:ao da agencia noticiosa 

representa urn ponto a favor no que diz respeito ao enriquecimento do conteudo 

oferecido aos usuarios do Cosmo. lsso porque, mesmo levando-se em conta todo o 

esfor<;:o feito pelos jomalistas para oferecer uma cobertura ampla do interior paulista, 

em quase tres anos de existencia o portal ainda sofre de alguma lentidao para 

posicionar-se francamente como o maior provedor de infonnac;:oes fora da Capital. A 

essa conclusao nos chegamos depois de urn acompanhamento diario, regular, do 

conteudo oferecido pelo site. Dessa observayao resultaram exemplos do que 

consideramos acertos e equivocos na construyao de urn produto noticioso adaptado as 

singularidades da nova midia. 

4.2. Erros e acertos na construcao da nova linguagem 

0 Cosmo foi ao ar, pela primeira vez, em 8 de fevereiro de 98. Atualizada 

diariamente, a homepage estava inicialmente dividida em cinco canais: lnfonnayao, 

Entretenimento, Servic;:o, Internet e lnterativo. 0 primeiro, considerado o mais 

importante, por abrigar conteudo noticioso, incluia links para o servi<;:o de "ultimas·, 

alem de colunistas, revistas e as principais reportagens dos dois jomais. Aqui, em 

nossa opiniao, residiu o primeiro grande equivoco dos idealizadores do Cosmo. Ao 

aglutinar os dois jomais num s6 canal, o novo portal eliminou aquela que, talvez, fosse 

a maior virtude dos antigos sites: a disponibilizayao de praticamente todo o conteudo 

das versoes impressas no ambiente digital. 

Com a criayao do Cosmo, esse conteudo foi bastante reduzido: a partir daquele 

momento, os dois jomais de Campinas passaram a contribuir apenas com tres ou 

quatro materias da editoria de Cidades, e uma dos cademos de Cultura, Esportes e 

Economia. Algumas colunas foram preservadas; outras, simplesmente alijadas da nova 

home. Nesta "rearrumayao• editorial, os maiores prejudicados, sem duvida, foram os 

campineiros residentes fora da cidade, que tinham, nos antigos sites, a oportunidade 

de acompanhar de perto o noticiario da regiao. 
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A esse respeito, vejamos a opiniao do leiter Edvaldo Luis Zerlin, em e-mail 

enviado as reday6es dos dois jomais no dia 16 de fevereiro de 98 (apenas oito dias 

depois da inaugurayao do Cosmo On Line): 

"Sen hares: 

Venho ( ... ) expressar minha opiniao a respeito da nova edi9i'io do Correia 

Popular e tarnbem do Diario do Povo no Cosmo On Line. Acredito que, apesar 

da evolul.'i'io na estetica do Correia Popular em sua versao digital (o Diario do 

Povo ja possuia essa caracteristica, se sobressaindo ao Correia), as noticias 

sao poucas e apresentadas de forma que 0 leitor nao sinta vontade de visitar 

as paginas intemas. Nesse ponto as vers6es digitais dos dois jornais 

regrediram, e muito. Gostaria que minha critica fosse observada peios 

departamentos responsaveis. Sou de Campinas, mas nao moro na cidade faz 

alguns meses e vinha acompanhando as principais noticias desses jomais 

atraves da lntemet, mas ultimamente esse desejo de saber dos fatos de 

minha cidade vem diminuindo ( ... )"18 

A queixa do leiter era justa. Ao limitar o conteudo de seus dois jomais na Rede, 

a RAG atirava no proprio pe e perdia pontos na disputa pelo mercado de informay6es 

regionais. 

Entre os dias 20 e 26 de novembro de 2000, nos analisamos as ediy6es online 

do Correia Popular e do Diario do Povo, comparando-as as respectivas ediy6es 

impressas. Eis algumas constatay6es: 

• Tanto Diario como Correia elegem os "abres" (materias principais) de pagina 

para constar da versao online, nas diferentes editorias. 

• Os textos nao sofrem nenhum tipo de alterayao em sua estrutura, ao migrar 

do meio impresso para o online; quando muito, ocorrem pequenas 

mudanyas nos titulos. 

• no caso do Diario, constatamos a presenya de "chapeu" e "linha fina" nos 

titulos das materias da ediyao online; os dois recursos gn3ficos sao tipicos do 

jomalismo impresso. 

• Nenhum dos sites exibe seu proprio endereyo eletronico na capa da ediyao 

impressa, o que compromete a identidade do veiculo; no caso do Diario, a 
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versao impressa nao traz o e-mail dos reporteres nas materias. 0 Correia, ao 

contrario, ja utiliza esse recurso ha algum tempo. 

• Nos dais sites a estrutura de navega9ao e primarta; os links nao oferecem 

caminhos entre as editorias (para isso, e necessaria voltar a pagina de 

abertura sempre), muito menos para outras se9oes do portal. 0 leiter perde

se com facilidade. 

• lnexistencia de indice geral das matenas disponiveis (como o usado, par 

exemplo, na versao online da Folha de S. Paulo) tambem compromete a 

navegayao. 

• A interatividade e baixa, praticamente inexistente; o endere9o eletronico dos 

reporteres em ambos os sites nem sempre esta disponivel nas materias e M 

poucos links permitindo que o leiter se comunique com as reda9oes ou 

expresse sua opiniao. Neste caso, o Correia consegue ir urn pouco mais 

adiante, ao oferecer, em sua home, urn serviyo chamado "lnterayao"; nele, o 

leiter e convidado a opinar sabre "o que de melhor ou pior" encontra na 

ediyao do dia, e a sugerir urn assunto para ser mais ·explorado" na edi9ao 

seguinte (Figura M, pag 143). 

• Falla de atenyao com o material editado foi outre problema constatado. Pais 

so absoluta desaten9ao pode explicar a presen9a, par tres dias, no site do 

Correia, de uma materia sabre o Dia da Bandeira, comemorado em 19 de 

novembro. Pela propria natureza da pauta, a materia "envelheceu" ao ser 

mantida par mais de urn dia no site. Nossa experiencia profissional nos 

permite dizer que descuidos desse tipo provocam grande irritayao entre os 

leitores. 

E obvio que a presenya de jomais e revistas dentro de portais contribui para 

aumentar o trafego de usuaries. No caso dos jomais campineiros, nao hS numeros 

disponiveis a respeito de acessos diaries aos respectivos sites. Entretanto, ao 

constatar que houve perda de conteudo para as duas versoes eletronicas a partir da 

criayao do portal, e possivel considerar que houve, tambem, perda de visibilidade para 

os dais jomais na Internet. Permitir que os sites de jomais tenham vida propria dentro 

dos portais, oferecendo a totalidade de seu conteudo e outras informayoes que nao 

constem das versoes impressas, parece-nos urn procedimento basico para os veiculos 
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que pretendem firmar sua marca tambem na Web. Ao abrir mao dessa possibilidade, 

os jomais campineiros perdem pontes no esforyo para se impor no novo mercado. 

Neste estudo, outra seyao que mereceu analise foi a de ultimas noticias. 

Apesar de ser um dos serviyos mais consultados do site, como nos revelou a editora

executiva Wanda Jorge durante entrevista em setembro de 99, a seyao de "ultimas" do 

Cosmo ainda hoje enfrenta problemas para atender as expectativas iniciais. Com a 

resistencia das duas redayoes em fomecer conteudo atualizado diariamente, e sem 

uma equipe de fate capaz de produzir informayao original, nos meses seguintes a sua 

criayao o Cosmo viu-se praticamente limitado a mera reproduyao do material fomecido 

pelas agencias nacionais e intemacionais de noticias. 

Um analise quantitativa do serviyo de "ultimas", feita entre os dias 1° e 15 de 

maio de 98, chegou a uma preocupante conclusao: dos 882 flashes veiculados no 

periodo- uma media aproximada de 58 notas par dia -, nada menos que 658 (74,6% 

do total) foram extraidos das agencias nacionais e intemacionais de noticias, enquanto 

apenas 149 (16,9%) foram produzidos localmente. Quarenta e nove flashes eram 

relatives a informayc3es fixas na seyao (previsao do tempo, manchetes dos principais 

jomais e indicadores economicos), enquanto os 25 restantes nao tiveram sua origem 

identificada. Ou seja, para um portal que prometia apostar em informayao voltada para 

a comunidade, o Cosmo On Line ainda estava muito Ionge de alcanyar seus objetivos. 

Ao Iongo desse periodo, no entanto, vanas reformulayoes no conteudo editorial 

nos levaram a realizar um novo levantamento do serviyo, o que fizemos entre os dias 

1° e 15 de dezembro de 2000. As conclusoes, no entanto, nao foram muito mais 

animadoras que as resultantes da analise de 98. Dos 1.773 flashes estudados no 

perfodo (quase o dobra, em relayao a pesquisa anterior), constatamos que 38,3% das 

notas foram produzidas a partir da redayiio do Cosmo (envolvendo principalmente a 

rede de rep6rteres free-lancers e o material produzido pelas equipes dos dais jomais 

da casa), enquanto 61 ,3% foram compiladas das agemcias nacionais e intemacionais, 

ou do noticiario da TV. Para um portal que se dispoe a valorizar a informayao regional, 

ainda e muito pouco. 
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Com essa analise, procuramos demonstrar que a aposta em conteudo noticioso 

regionalizado precisa sair do discurso para transformar-se numa pratica efetiva, que 

beneficiara leitores/cidadaos e a propria empresa jomalistica. Campinas esta plantada 

numa regiao de forte tend€mcia academica e industrial. Saber tirar proveito dessa 

tendencia, funcionando, de fato, como "porta de entrada" para quem precisa ou deseja 

manter-se atualizado sobre o dia a dia da regiao, e um desafio ainda por veneer para o 

Cosmo. 

Outra questao que nos chamou aten9ao ao Iongo dessa pesquisa foi a relayao 

"intermidias" envolvendo Cosmo, Correio Populare Diario do Povo. Parece-nos natural 

que veiculos pertencentes a um mesmo grupo empresarial, como e o presente caso, 

promovam-se uns aos outros, sempre que haja oportunidade para isso. No caso dos 

veiculos da RAC, porem, verificamos que essa promoyao e muito baixa, quase 

inexistente. Os jomais, que obviamente tern maier visibilidade junto ao publico, 

raramente sugerem ao leiter que ele se informe mais sobre determinado assunto 

consultando o site da casa. 

Um exemplo recente: na ultima crise do Oriente Medio, a redayao do portal 

preparou um amplo material - com reportagens, entrevistas, graficos e fotos - sobre o 

episodic. A ideia seria ajudar o leiter a entender as razoes historicas do conflito entre 

judeus e palestinos, tarefa que os jomais quase sempre ignoram ou adiam, muitas 

vezes por razoes de espayo. No caso do Correia Popular e Diario do Povo, cujas 

edi96es consultamos praticamente todos os dias, nao vimos, em nenhum memento, 

informay5es sobre o "especial Oriente Medio" disponivel no site. Esse tipo de 

promoyao, salutar tanto para o leitor como para o portal, poderia ser feito com alguma 

simplicidade: bastaria colocar uma remissao (do tipo "Leia mais em 

www.cosmo.com.br", por exemplo) ao "pe" de cada materia que tratasse do assunto, 

nos dois jomais. Nada neste sentido, porem, foi feito. 

Nesse caso, constatamos que houve um retrocesso na relayao entre o Cosmo 

e Correia Popular, especificamente. Em setembro de 98, por exemplo, era possivel 

encontrar, no noticiario do Correia sobre as inscriy5es para o vestibular na PUC, um 

pequeno icone em cores indicando a existencia de informa96es complementares no 

115 



Cosmo On Line (Figura N, pag. 145). Recurso semelhante foi usado em novembro do 

mesmo ana, para promover uma serie de reportagens investigativas do jornal sabre as 

relac;:oes entre os governos do Brasil e do Chile durante o regime militar. A integra des 

textos (que, por conta da limitayao de espac;:o, necessitavam de ajustes para a ediyao 

impressa) podia ser consultada no site. 

Em abril de 1999, a cobertura da Guerra do Kosovo tambem permitiu um bem

sucedido intercambio entre Cosmo e Correia Popular. Durante a guerra, a redac;:ao do 

Cosmo reproduziu varias mensagens de um iugoslavo, Zoran Dimitrijevic, que havia 

estudado em Campinas e, naquela ocasiao, estava em Belgrade, centro do conflito. 

Zoran enviava suas mensagens, via correio eletr6nico, para um professor campineiro, 

que se incumbia de repassa-las ao Cosmo. Na edic;:ao de 1° de abril de 1999, o Correio 

reproduziu a integra de um e-mail do estudante na primeira pagina -em nossa opiniao, 

um recurso editorial de grande criatividade. Ao lanc;:ar mao desse recurso, o Correio 

alertava para a atenyao que o Cosmo estava dedicando ao conflito. 

Remeter o leiter do impressa ao online, e vice-versa, visando a consolidar a 

ideia de que existem - e estao disponiveis - novas fontes de informayao propiciadas 

pela Internet, parece-nos uma iniciativa justa e inteligente. Nao fazer isso, quando e 

passive! faze-lo, supoe uma amissae prejudicial ao leiter, de um lade, e de outre, aos 

jomais e ao portal, que deveriam operar dentro de um ample esquema de colaborayao. 

Essa resistencia, nos atribuimos a uma falta de compreensao, por parte de muitos 

jomalistas, sabre o novo memento vivido pelos meios de comunicayao com o advento 

da Internet. 

A fim de aprofundar nossas observay6es em tome daquilo que consideramos 

erros e acertos na estrutura do Cosmo On Line, optamos per utilizar cite conceitos e/ou 

elementos explicitados no capitulo anterior: hipertextualidade, interatividade, tempo 

real, interface multimidia, personalizayao, a forma do texto, banco de dados e design. 

Esclarecemos que essa analise se limita ao que consideramos como informayao de 

carater jomalistico dentro do portal, o que exclui canais segmentados (Cosmo Astral, 

por exemplo) ou de entretenimento (como o Bate-Papa). Vejamos, com brevidade, 

cada um deles: 
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• Hipertextualidade - Esse recurso ainda e pouco explorado no conteudo 

jomalistico oferecido pelo Cosmo. Apesar de nos associarmos aos que defendem a 

pouca presenya de links no corpo do texto. para nao dispersar a leitura num ambiente. 

por si so, nao linear. consideramos importante que as materias tragam, ao seu final, 

links que deem ao leiter (se este assim o desejar) a possibilidade de obter mais 

informayi)es sobre determinado tema. Vejamos, como exemplo, essa materia sobre o 

Censo 2000: 

Eixo migratorio prioriza regiiio 

Maria Tereza Costa. do Correia Popular 

0 resultado preliminar do Censo 2000 apontando uma populayao de 967.921 

para campinas mostra urn novo rumo dernografico se firrnando na regiao e 

que esta se traduzindo na reduyao do ritmo de crescimento de Gampinas e 

aumento da populayao de seu entomo. "Esta havendo uma redistribuiyao 

metropolitana", diz a pesquisedora do Nucleo de Estudos da Populayao 

(Nepo) da Universidade Estadual de Gampinas (Unicamp). Rosana Baeninger. 

Embora sern confirrnar os numeros divulgados ontern pelo Correia Popular 

( ela integra a Comissao Censilaria Municipal e esta impedida de inforrnar o 

valor apurado pelo IBGE antes do dia 21 ). Rosana lernbra que todos os 

estudos sernpre indicaram que Gampinas nao chegaria a 1 milhao de 

habitantes no ano 2000. 

"0 que se verifica agora no Censo e a manutet198o de uma tendencia ja 

delectada entre 1991 e 1996", diz o dern6grafo Paulo Januzzi. da Fundayao 

8eade. Gampinas, afirrna o pesquisador, sofreu uma diminuic;i3o na 

intensidade de migrayao por conta ate de alguns fluxos tradicionais que 

vinham para o municipio, como mineiros, paranaenses. Estes fluxos sofreram 

uma queda acentueda nos anos 80 e 90. 

A tendencia de crescimento apurada nos primeiros cinco anos da decada esta 

se confirrnando agora, com urn aumento da populayao na regiao 

metropolilana e reduyao do ritmo de crescimento do municipio sede. "Chegar 

ao ano 2 mil sern atingir urn milhao de habilantes ja era mais do que previsto 

pelos varios estudos dernograficos". observa Jannuzzi. 

A soci61oga do Nepo, Rosana Baeninger, diz que essa tend€>ncia ira se 

confirrnar assim que forern divulgados os resultados do Censo dos municipios 

da regiao metropolitana. "Gariamente verernos que as cidades do entomo de 

campinas estao dependendo basicamente de saidas de campinas para 

crescerern. Os estudos de movimento populacional realizados por ela, 
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indicavam que Campinas chegaria ao ano 2000 com 962.021 (como foi 

publicado no Sumario de Dados de 1998, divulgado pela Prefeitura). 

Tambem sera possivel constatar, quando sairem OS resuHados mais 

completes do censo, que as recentes ocupa¢es de terra em Campinas sao 
resultado de movimentos intemos no municipio, provocados pelo 

empobrecimento da popul~. Ou seja, quem construiu barraco em area 

invadida ja morava em Campinas, ou, no maximo, nos municipios do entomo, 

na maioria das vezes. 

Ela lembra que o que acontece em Campinas e o chamado processo de 

interioriza<;:8o do crescimento, fenameno que leva a popul~ das cidades 

medias a crescerem muito mais depressa que as metr6poles. A regiilo de 

Campinas, entre 1991 e 1996, cresceu 2,37'% ao ano, enquanto Campinas 

cresceu 1,43% ao ano. Os ganhos de popul~ ficaram para Artur Nogueira 

que !eve um aumento populacional de 6,3% ao ano, Monte M6r teve 4% ao 

ano, os recem-criados municipio de Hortolilndia e Holambra cresceram, 

respectivamente 6% e 4% ao ano. lsto signitica que, enquanto metade da 

popula<;:ilo da regiilo morava em Campinas na decada de 70, a cidade abriga 

hoje 40"/o da popula<;:ilo regional, conforme foi apurado na contagem 

populacional de 1996.19 

Observe-se que a reportagem, ao seu final, poderia trazer links para o 

Nepo/Unicamp, para o site do IBGE e para outras matenas, artigos, dados (graficos, 

estatisticas) ou imagens relacionados ao assunto, dentro do proprio Cosmo ou fora 

dele. lsso, porem, nao ocorre. 0 unico hipertexto disponivel e o que conduz ao 

endere~ eletronico da reporter que assina a materia. E muito pouco para uma midia 

que tern no hipertexto o maior de seus trunfos. 

• lnteratividade - A capacidade de devolver a possibilidade de dialogo ao 

leiter, apontada como uma caracteristica da Internet, e pouco usada no site. 0 Cosmo 

nao oferece grupos de discussao em tomos de temas mais polemicos (um recurso hoje 

bastante usado pelos portais), ou mesmo links padrao ao "pe" das materias, para que o 

leiter envie sua opiniao ou pec;:a inforrna96es complementares. A comunicayao de mao 

unica ainda prevalece. 

• Tempo real - A informayao jomalistica na Internet pressupoe agilidade, 

instantaneidade. No case do Cosmo, o esforyo para fazer a noticia chegar mais 

rapidamente ao usuario ainda encontra barreiras, mesmo quando a inforrnayao e local. 
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Ao Iongo dessa pesquisa, foram varies os exemplos coletados por nos para lastrear 

essa afirmayao. Urn deles: na noite do dia 21 de dezembro de 98, urn incendio no 

Parque Oziel, em Campinas, matou quatro crianyas. A informayao saiu, com destaque, 

nas edi96es do dia seguinte do Correia Popular e Diario do Povo. Ou seja, os dois 

jomais da casa apuraram o fate logo apos sua ocorrencia. No Cosmo, a informayao so 

apareceu pela primeira vez na ediyao do dia seguinte, 22, as 14h30, na forma de uma 

pequena nota veiculada na seyao de ultimas noticias. Nao bastasse a gravidade em 

oferecer como "quente" uma notfcia ja "envelhecida" pelos jomais do dia, o Cosmo 

cometeu uma falha no minimo prosaica: usou texto fomecido pela Agencia Estado 

para noticiar o incendio no Parque Oziel, quando a propria agencia paulistana havia 

compilado a informayao dos dois jomais que teoricamente deveriam prover o portal 

(Figura 0, pag 147). E possivel super que essa falha decorreu, basicamente, da falta 

de colaborayao entre as reda96es dos jomais impresses e do online. 

Outre exemplo da pouca habilidade do Cosmo em sair na frente, mesmo 

quando a informayao e regional: no dia 6 de junho de 2000, uma bomba explodiu e 

matou o pai de urn investigador na cidade de Americana, coberta pelo portal 

campineiro. 0 fate ocorreu as 6 horas da manha. As 10h26, a informayao (bern 

apurada) saiu publicada na edi9ao online da Folha deS. Paulo. As 12h, era noticiada 

no telejomal da EPTV Campinas, emissora afiliada da Rede Globe. Somente as 12h46 

a noticia apareceria na se9ao de ultimas do Cosmo. Nao e certo, mas e provavel que a 

informayao so tenha ido ao ar no portal da RAC depois de compilada do telejomal 

local. 

• Interface multimidia - Apesar de possuir uma seyao chamada "Multimidia" 

(na verdade, apenas sons e wall papers de uma campanha publiciUiria), o Cosmo 

utiliza-se, basicamente, de texto e imagens em suas paginas. 0 portal nao dispoe de 

audio e video em nenhum de seus canais, incluindo o que oferece conteudo 

jomalistico. Em nosso modo de ver, essa limitayao precisa ser superada rapidamente 

pelo Cosmo, visto que todos os grandes portais brasileiros ja oferecem noticiario em 

diferentes midias. Ademais, o crescimento do acesso por banda larga tende a ampliar 

o leque de ofertas neste sentido. Nao investir nesse mercado pede representar, 

futuramente, uma significativa perda de audiencia. 
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• Personaliza!;iiO - 0 Cosmo nao oferece nenhum tipo de personaliza~;ao de 

seu conteudo. De acordo com a editora-executiva Wanda Jorge, isso deve serfeito em 

breve no Expresso Cosmo, urn resumo do noticiiuio enviado diariamente a assinantes, 

por e-mail20
. 

• A forma do texto - A exce~;ao das ultimas noticias, basicamente compostas 

por notas "telegraficas", com frases e paragrafos curtos (como exige a propria natureza 

do servi~;o), os textos jomalisticos veiculados no Cosmo em nada sugerem a 

construyao de urn estilo adaptado as peculiaridades e limitayees da midia Internet. A 

estrutura e basicamente a mesma do jomalismo impresso, com predominio do conceito 

de "piramide invertida", onde a noticia caminha sempre do "mais importante para o 

menos importante". Essa estrutura prevaleceu na grande maioria dos textos 

consultados por n6s ao Iongo desses quase tres anos de existemcia do portal, mesmo 

passive! de ser superada, por exemplo, pelo uso eficaz e parcimonioso do hipertexto -

por meio do qual nenhuma informa~;ao precisa ser descartada. Vejamos no exemplo 

abaixo: 

Empresaria reage, persegue ladroes 
na contramiio e recupera dinheiro 

Paula Pimenta, do Correia Popular 

Revoltada com a situac;ao de violencia em Campinas e com os assaltos ja 

sofridos por sua familia, a empresaria E., 39 anos, perseguiu ontem em seu 

veiculo - dirigindo na contramao - em uma ac;ao de mutta audacia, dais 

assaltantes que I he haviam roubado a balsa com R$ 4,5 mil. Ela conseguiu 

recuperar todo o dinheiro que seria utiliZado para pagar seus funcionarios. Um 

dos assaltentes foi levado para o Hospital Municipal Dr. Mario Gatti e o outro 

fugiu. 

Minutes depois de sair do banco, por volta das 13h30, a empresana foi 

abordada por dais hcmens, em cima da moto, em um dos sematoros da Rua 

Coronel Quirino, proximo ao Tenis Clube, no Cambui. 

"Eies bateram no vidro do carro e apontaram a arrna. Joguei minha carteira 

pela janela, quando peroebaram que estava vazia vieram atras de mim e 

conseguiram levar minha balsa, onde estava todo o dinheiro que havia sacado 

do banco", diz a empresBria. 

De imediato, E., que dirigia uma Parati, coma;:ou a perseguir os assaltantes. 

Depois de pagar a Rua Dr. Guilherme da Silva, seguindo pela Avenida Julio de 
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MesquHa, ela entrou na contramao na Rua 14 de Dezembro e continuou na 

Avenida Anchieta em dire<;:Bo a Rua Barreto Leme, deparando-se com 

dezenas de carros que vinham em sua direc;ao. 

Buzinando para alertar os demais motoristas, a empresaria atingiu a moto 

logo ap6s cruzar a Barreto Leme, prOximo a urn posto de gasofina, em frente 

a sede da Prefeltura de Campinas. Na Avenida Anchieta, ela e os assaltantes 

andaram por duas quadras na contramao. 

Joao Osvaldo Capra, 53 anos, acusado de ser um dos assaltantes e motorista 

da moto, sotreu varias fraturas expostas e foi levado pelos bombelros para o 

Hospital Mario Gatti. Ele ja tern registro de passagem policial porter cometido 

outras infrac;Oes. Capra ja esteve preso no Carandiru. 0 acompanhante 

conseguiu fugir do local e, ate o final da noite, nao havia sido localizado. 

A moto estava com uma placa adulterada. Na parte de cima, constava Santos 

- SP e, na de baixo, CGD-3690. Urn saco plastico escondia o corte. 

Corn a queda dos assaltantes, a empresaria recuperou a bolsa, com o 

dinhelro e os documentos, que tambem oontinha a arrna usada pelos ladriies, 

uma pistola semi-automatica 380. E. afirrna que sempre esta atenta a tudo. 

"Quando sal da garagem do banco olhel para todos os lados. Desta vez nao vi 

ninguem se aproximando". 

Sem aparentar nervosismo, a empresaria diz que nao teve medo de reagir. 

"56 nao pude agilentar mais uma injustic;a sem fazer nada. A gente nao 

trabalha o mes intelro para entregar o dinheiro para ladriies", diz E., cujo pai 

ja se feriu em assalto. Ela tambem ja !eve a casa arrombada. 

"Nao quero ser exemplo para ninguem, foi uma reayao pessoal, impulsioneda 

pela revolta com ac;Oes como esta, da qual minha familia ja foi vitima diversas 

vezes. Desta vez, eles se deram mal", garante. 

Testemunhas vibram com cena no Centro 

Cansados de acompanhar ou ser vitimas de sHuac;Oes parecidas, o publico 

que assistiu ontem a queda dos assaltantes, depois da persegui<;:ao feita pela 

empresaria, delirou e apoiou a a<;:ao da vitima. 

Frases como 'ja que nao fazem nada por n6s, temos que nos viral", ou "se 

todos tivessem essa coragem nao seriamos mais alvos destes malandros", 

compunham os olhares de admira<;:ao dos curiosos que se amontoaram 

proximo ao local para acompanhar a hist6ria. 

0 autonomo Nelson Rodrigues Mascaro, 44 anos, era urn dos que defendiam 

a a<;:ao da empresaria. "Eia merece todo o nosso respelto. Nao da para ficar 

nas maos destes ladr5es. Acho que s6 quando as pessoas comec;arem a 

reagir e que irao tomar alguma providencia", afirrna. 
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0 numero de roubos e furtos em Campinas vern crescendo nos u~imos anos. 

Em 95, 4.559 pessoas registraram ocorrencia por roubo na cidade, passando 

para 8.506 no ano passado, uma diferen99 de 86,5%. 

Delegado condena atitude 

Rea96es a assaltos nao sao recomendadas pelos policiais, mesmo que a 

vftima se sinta em condi9(ies de agir. Para o delegado do 1° DP, RubeAs 

Urbano Leal, que atendeu a ocorrencia da persegui.,SO aos assa~antes, a 

empresaria colocou a vida em risco. 

"E melhor perder dinheiro ou o carro do que perder a vida. Em nenhuma 

hip6tese pode-se reagir aos assaltantes. Quem faz o roubo pratica a ~o, 

esta com toda a adrenal ina e a resposta a rea<;:ao e imediata", explica o 

delegado. 

Na maioria dos cases de rea<;:ao, a vitima acaba sendo prejudicada, segundo 

Leal. "Neste caso, os assa~antes estavam com uma pistola semi-automatica 

380 e poderiam te-la matado", afirrna. 

0 delegado explica que, em cases de roubo, as rea9(ies acabam sendo as 

mais variaveis possiveis. "Alguns ficam em estado de nervo, outros ficam 

im6veis e existem os que tendem para a~". completa. 21 

Observe-se que os dois ultimos textos, que funcionam como sub-retrancas da 

materia principal, poderiam ter sido oferecidos na forma de links, a fim de valorizar o 

hipertexto e nao incorrer no risco de cansar o leitor. 0 editor, porem, preferiu publica

los na sequencia. 

Outra questao que observamos no Cosmo e relativa a qualidade dos textos. Em 

nossa analise, encontramos uma profusao de erros gramaticais e de edi~ao que vern 

confirmar a preocupa~ao de profissionais e te6ricos do jomalismo diante dos maus

tratos que a lingua portuguesa tern sofrido nao s6 nos veiculos impressos, mas 

tambem no telejomalismo, radiojomalismo e agora, na Internet. Como exemplo, 

colhemos essa nota veiculada na se~o de ultimas noticias do portal de Campinas: 

Ladrees roubam carga de remedios 

0 motorista Luiz Cardoso Bononi trafegava com uma caminhonete, pela 

rodovia Antonio Machado Santana, a qual liga Ribeirao-Preto a Araraquara 

quando, ao atingir o Km 67, foi interceptado por dois homens que estavam em 

urn Gol, vermelho com placas de Campinas. Bononi foi obrigado a estacionar 
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o veiculo. Neste memento, a vltima foi amarrada e deixada em um canavial 

nas imedia¢es. Os ladr6es fugiram levando a caminhonete que estava 

carr-egada com remedios no valor de R$13 mil.22 

AIE~m da redayao truncada e mal-estruturada, nem mesmo o conceito de lead 

foi respeitado: a informayao de maier impacto (o roubo de uma carga de remedies) 

esta no final da nota. 

A Internet e urn suporte com plenas condiyoes de operar em tempo real. Por 

conta disso, muitas informayoes sao transmitidas para a Rede ao vivo, no decorrer dos 

acontecimentos. E para reportar alga que esta acontecendo, para dar essa ideia de 

tempo real ao leiter, os jomalistas precisam usar corretamente o tempo dos verbos. Ou 

seja, o fate ocorreu, esta ocorrendo ou ainda ocorrera? (No capitulo anterior, a partir 

da pag. 64, temos alguns exemplos a respeito, relacionados a cobertura do leilao de 

privatizaqao do Banespa). Por ingenuidade, inexperiencia ou descuido, no entanto, 

alguns textos veiculados no Cosmo deixaram de atentar para esse importante fator. 

A titulo de ilustrayao, vejamos o case de uma rebeliao ocorrida no dia 

22/11/2000, no Centro de Detenyao Provis6ria de Campinas. Dizia urn texto do Cosmo, 

na se9ao de ultimas noticias, as 17h21 do mesmo dia: 

Presos se rebelam em Campinas 

Os 90 presos do Centro de Deten98<J Provis6ria (CDP) se rebelaram 

nesta tarde e fiZeram um preso e um agente penitenciario de refens. Os 

amotinados amea<;:aram colocar fogo em um detento, quebraram uma camera 

de video intema e exigiram a presen9" do juiz corregedor Paulo de Almeide 

Sorci. 0 presidio tern capacidade para 768 detentos e foi inaugurado em 

junho deste ano. Tropas do Batalhao de Cheque, da Gavalaria eo heiic6ptero 

Aguia foram mobilizados para canter a rebefiao. Nao hit inforrna¢es sobre 

feridos.23 

Para estabelecer urn contraponto, reproduzimos a seguir uma nota sabre o 

mesmo assunto, veiculada no site da EP'TV Campinas, associado ao portal Globe. com, 

as 17h54: 
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Centro de Deten~lio Provis6ria tem 1• rebelilio 

Noventa presos do Centro de Detenc;ao Provis6ria (COP) estao 

rebelados desde o inicio da tarde desta quarta-feira. De acordo com 

inforrnay6es da Policia, os detentos do Raio-5, que tern oito celas, fizeram urn 

preso da faxina e urn agente penitenciano refens por volta das 14h. 

Os presos estao armados com estiletes e quebraram a camera de 

seguran98 do Raio. Ate as 17h, quando ainda mantinham os refens, os 

rebel ados nao haviam feito exigencias especificas. 

Equipes da Policia Militar e do Atac fazem a seguran98 exiema do 

local. 0 helic6ptero Aguia Uno da PM tambem auxilia na vistoria. 

t: a primeira rebeliao do COP, que foi inaugurado em 15 de junho 

deste ano. A cadeia tern capacidade para 768 presos, mas abriga 730. As 

celas sao divididas em oito raios com capacidade para mais de 90 detentos, 

cada. 

0 Centro de Detent;ao foi criado para desativar as cadeias dos 

distritos policiais de Campinas, como o 4° DP e o 5° DP. Na cidade, apenas a 

cadeia do 2" DP esta recebendo presos. 

Observe-se que as duas notas dao a entender que a rebeliao esta se 

desenrolando. A a9i!lo, portanto, deveria ser descrita no tempo presente. Nao e o que 

acontece como texto do Cosmo, onde prevalecem verbos no passado: "presos se ( ... ) 

rebelaram", "fizeram", "ameacaram", "exigiram". 0 texto da EPTV, ao contnirio, investe 

na dinamica da infom1a9ilio, sugerindo que os acontecimentos estao em pleno 

andamento: "esti!lo rebelados", "est§o armados", "fazem a seguran98", "helic6ptero ( ... ) 

auxilia". 

Em um setor onde a prevalencia de uma linguagem jomalistica especifica ainda 

esta em processo de constru9ao, utilizar os verbos de maneira eficaz ja e boa maneira 

de ajustar a informa98o as singularidades do suporte. Essa e uma vantagem da qual 

os sites de noticias nao podem abrir mao, sob pena de oferecerem ao leitor 

informa96es "momas", sem o apelo da instantaneidade tao peculiar a Internet. 

• Banco de dados - Aqui reside uma das grandes falhas do Cosmo On Line. 0 

portal nao oferece sistema de busca das edi96es passadas, seja para os jornais ou 

para os outros canais de informa9ao disponiveis. A se98o de "Busca" limita-se a links 
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para as pnnctpais ferramentas de pesquisa nacionais (Cade? Aonde, Surf) e 

intemacionais (Yahoo, Altavista, Lycos, Excite, lnfoseek). E muito pouco para um site 

que se disp5e a agregar informa9oes nao s6 da regiao de Campinas, mas de todo o 

interior do Estado de Sao Paulo. No caso dos jomais, especificamente, isso e ainda 

mais grave: a Internet trouxe para o leiter a possibilidade de recupera9ao de arquivos, 

hoje oferecida por muitos veiculos de comunicayiio (que podem cobrar, ou nao, pelo 

acesso a seu banco de dados). Privar o leiter dessa oportunidade nao nos parece 

inteligente. 

• Design • Como vimos anteriormente, o Cosmo passou por varias 

reformula9oes graficas e de conteudo desde que foi inaugurado, em fevereiro de 98. 

Essas reformula96es agregaram novas cores e efeitos eletronicos, em alguns 

mementos valorizando mais o texto (como podemos verna figura G, a pag. 133) e em 

outros, valorizando mais o aspecto grafico, com presen9a maior de fotos, ilustrayaes e 

fundos (figura F, pag. 131). 

A navega9iio no portal, contudo, ainda e problematica. As diferentes paginas 

do site nao oferecem barras que permitam ao intemauta mover-se com facilidade entre 

as diferentes se96es. Um leitor que esta no site do Correio Popular, por exemplo, s6 

tem outras quatro op9oes imediatas de navegayiio a partir dali: Oltimas Noticias, Bate

papo, Cosmo Mail e Busca. Se desejar mover-se por outras se9oes, devera retomar a 
home do portal para, a partir dela, prosseguir na consulta. 

Outro exemplo: na seyiio Reda9ao Web, o leiter, alem de deparar-se com a 

precaria navegabilidade, e confrontado com um design de gosto duvidoso, onde 

estranhas faixas laterais tentam disfaryar a ausencia de barras que permitiriam o 

acesso aos diferentes conteudos do portal (Figura P, pag. 149). 

lsso representa, em nosso modo de ver, claro desperdfcio para uma midia cuja 

maior caracteristica - como temos insistido ao Iongo dessa analise - e a 

hipertextualidade, 0 trayado nao linear, que permite ao usuario conduzir-se por 

caminhos pr6prios. Ouvida por n6s, a editora-executiva do site, Wanda Jorge, 

concorda que a nave.gayiio no portal campineiro ainda e um problema a ser resolvido. 
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Com a presente analise do Cosmo On Line, realizada a partir dos elementos 

que tomam singular a informa.yao jomalistica veiculada na Internet, pretendemos 

mostrar como muito ainda existe para ser solucionado e/ou reformulado nos sites 

noticiosos. As deficiemcias que apontamos em nosso objeto de estudo nao sao onus 

do Cosmo, tao-somente: elas refletem, na verdade, todo o esfor.yo que vern sendo feito 

nas reda.y5es de jomais do mundo inteiro para dar a noticia online uma dimensao nem 

melhor ou pior, mas diferenciada, em relayao as outras midias. 

Quante ao Cosmo, especificamente, acreditamos que transformar o site, de 

fato, no "portal do interior paulista", dependera de uma clara disposiyao empresarial 

neste sentido. lsso inclui o incentive a forma.;:ao de uma equipe de redayao capacitada 

a produzir informayiio original, bern como pela honesta adesao, ao projeto, de todas as 

reda.y6es de jomais abrigados pelo site, permitindo a desejada convergencia dos 

produtos impresses e online. Passa, ainda, por uma presenya mais evidente da 

informay&o de can3ter regional, dinamica, e menos dependente das agencias de 

noticias. 

Nessa guerra de gigantes travada na Internet brasileira, solidificar o conteudo 

do portal e assegurar sua lideran.ya em Campinas, expandindo-a em dire.yao as 

principais cidades do interior paulista, nao e uma tarefa simples. Todos os grandes 

portais nacionais tambem se interessam por esse mercado consumidor, o que e 
compreensivel diante de seu potencial. Para impor-se entre os grandes, o Cosmo tern 

uma excelente arma, que e o dominio da informayiio local. Saber aplica-la a nova 

midia sera, ou nao, seu diferencial. 
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0 MST abriu cadastramento para os interessados em 
ocupar novas areas rurais na regiao de Avan~. nos 
primeiros meses do ano. Para participar, o candidato 
precisa ter de 21 a 60 anos de idade, nao pode ser 

fimcionario pUblico ou dono de empres:a, e nem ter propriedade com 
Mea ac:irna de cinco hectares. Tarnbem nao serA aceito quem tiver 
pendencias judimus. 0 lider do MST no acampamento de Taras, no 
sudoeste do Estado, ~1 Serpa, disse que as novas ocu.par;Oes 
deverao ocorrer em janeiro ou fevereiro, em terras improdutivas. 

Homepage do Diario do Povo, seqao Aoontecendo (11112197) 
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FiguraJ 
Homepage do Cosmo On Line (27110198) 
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14:30- Fogo mata quatro crian~;as na periferia de Campinas 

Quatro crianc;:as, todas men ores de quatro anos, morreram na noite de 
on tern, carbonizadas no Parque Oziel, periferia de Campinas, na maior 
area de invasao do municipio. Elas dormiam quando o barraco de 
madeira, coberto de lona, pegou fogo. 0 incendio, que nao demorou 
mais do que dez minutos para destruir os quatro comodos, deve ter 
sido provocado, segundo a polfcia, por urn curto-circuito na rede de 
energia eletrica, que e clandestina. Morreram Maciel Euzebio 
Marrano, Daniel Cristina dos Santos, Ariana dos Santos Marrano e 
Martelem Sonia Marrano. As crianc;:as moravamjunto com os avos 
que nao se encontravam na casa na hora da tragedia. 
(Agencia Estado) 

Figura 0 

©COSMO On Line 
webmaster 

Jornais 
Revistas 
Esporte 

Economia 
Cotunistas 

lmagem 
Biblioteca 

Ultimas 
Noticias 

a 
HOME 

Cosmo On Une usou material da AgGncia Estado para noticiar incGndio em Campinas, quando as 
dais jomais da RAG tinham a infonnaQ!}o desde a noite anterior e deram amp/a cobertura ao 
assunto em suas ediQ()es do dia (22112198) 

147 



'~~ 

v-" -~ 
'A$% 

:Vi-a\-0 ~hi 00 ~,tidd 
ps;;& mirl$ wxgWsiva 

149 

FiguraP 
Redar;ao Web: 
design de gosto 
duvidoso e 
navegar;ao 
precaria 



Sites mais visitados da Internet brasileira 

DOMfNIO VISITANTESIMES OQUEE 
(EM MILHOES) 

1. uol.com.br 3,36 lnformac;Oes, entretenimento, 
servi90s e acesso pago 

2. cade.com.br 2,13 Servi90 de busca 

3. bol.com.br 2,01 Servi905, entretenimento e 
inform~o 

4. terra.com.br 1,81 lnformayiio, entretenimento, 
servi905 e acesso pago 

5. geoticies.com 1,75 Hospedagem de sites 

6. ig.com.br 1,67 lnformayiio, entretenimento, 
servi905 e acesso gratis 

7. cbj.net 1,32 Hospedagem de sites 

8. msn.com 1,27! lnform~o. entretenimento e 
servi90s 

9. hpg.com.br 1,18 Hospedagem .de sites 

10. starmedia.com 1,13 lnformayiio, entretenimento e 
servi905 

11. microsoft.com 1,07 Software e dowload 

12. globo.com 0,95 lnform~o. entretenimento e 
servi~;os 

13. zaz.com.br 0,91 lnform~o. entretenimento, 
servi9os e acesso pago 

14. passport.com 0,90 Ferramentas Microsoft para 
internautas 

15. icq.com 0,89 Bate-papo online 

16. terravista.pt 0,89 lnformayiio, entretenimento e 
servi905 

17. yahoo.com 0,86 Servi~;o de busca 

18. zip.net 0,86 I nformayiio, entretenimento e 
servi90s 

19. zipmail.com.br 0,77 lnformayiio, entretenimento e 
servi90s 

20. yahoo.com.br 0,67 Servi90 de busca 

Fonte: lbope eRatings.com (seiembro de 2000) 
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5. 0 neg6cio da informacao online: 

desafio para as empresas jomalisticas 
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Foram necessaries seis anos, desde que os primeiros jomais do mundo inteiro 

decidissem penetrar num territ6rio ate entao desconhecido, a midia online, para que 

urn site de conteudo noticioso, mantido por empresa jomalistica, gerasse mais receita 

do que despesa. Em abril de 99, depois de quatro anos de existencia, a ediyao digital 

do Wall Street Journal comec;;ou a ser rentavel, segundo informac;;oes de dirigentes da 

companhia ao boletim europeu Aceprensa 1 
. 

Tratou-se do primeiro jomal a nao amargar perdas financeiras com sua versao 

para a Internet, a partir de uma estrategia ate hoje recusada pela grande maioria das 

corporac;;oes do setor: o Wall Street Journal resolveu cobrar dos leitores pelo acesso ao 

conteudo digital. 0 site wsj.com tern hoje cerca de 400 mil assinantes, que pagam U$ 

59 por ano - ou US$ 29, se tambem assinam a ediyao impressa do jomal. Dais de cada 

tres nao sao assinantes do Journal em papel, que tern difusao media de 1,77 milhao 

de exemplares. 

A principal base do wsj.com e a informayao econ6mico-financeira, como a do 

jomal impressa, mas atualizada continuamente. Alem disso, a versao digital inclui urn 

sistema de busca para obter dados sobre dez mil empresas: informac;;oes valiosas para 

os leitores cujo trabalho ou lucro depende delas. De fato, 60% dos assinantes 

investem na Balsa de Valores e possuem renda media anual de US$ 133 mil. Sao, 

portanto, urn segmento mais do estrategico para os anunciantes. Segundo a 

Aceprensa, 200 empresas de servic;;os financeiros e tecnol6gicos contratam 

diariamente publicidade no wsj.com. 

Em marc;;o de 2000, uma extensa pesquisa conduzida pela Associac;;ao Mundial 

de Jomais (WAN) e Associac;;ao Norte-Americana de Jomais 0/VAA) concluiu que 

metade dos jomais online dos EUA e Canada havia superado a fase do desequilibrio 

financeiro. E desses, 25% ja experimentam Iueras. Trata-se de urn dos raros nichos de 

mercado na Internet a sair do prejuizo, mesmo com a maioria das publicac;;oes estando 

no ar ha menos de cinco anos2
. 

A situac;;ao das publicac;;oes online no resto do mundo e urn pouco pior. Na 

media mundial, 15% dos jomais sao lucrativos e outros 22% ja alcanc;;aram o chamado 
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ponte de equilibria. Ou seja, 37% ja pararam de dar prejuizo. Na Europa, 18% das 

publica96es se definiram como breaking even (empate entre receita e despesa), e 7%, 

como lucrativas - contra 75% que estao perdendo dinheiro. 0 quadro e mais animador 

entre os jomais pesquisados na America Latina: 63% estao no prejuizo, 35% estao 

equilibrados, e apenas 2% ja chegaram ao lucre. 

A pesquisa, conduzida pela Innovation Media Consultants, de Detroit (EUA), 

ouviu diretores de 550 publicayoes, entre as quais 242 norte-americanas e 

canadenses. Os europeus tambem responderam em massa a consulta: 34% das 

publicayoes sao da Europa. Apenas 8% das respostas vieram de jomais latino

americanos. 

Os modelos de neg6cio dos jomais variam muito, assim como o tempo em que 

estao na Internet e o tamanho das empresas, o que dificulta o estabelecimento de 

regras e conclusoes generalizantes. Apenas 29% costumam atualizar suas 

informa9oes continuamente. A esses se somam 19% que o fazem varias vezes ao dia -

contra 46% que atualizam o site apenas uma vez diariamente (sem contar os 6% que o 

fazem com ainda menos frequencia). Ao mesmo tempo, cerca de urn ter9o ja dispoe de 

versao online desde antes de 1996. Apenas 10% entraram na Internet ao Iongo de 

1999 e 2000. 

Nao ha dados equivalentes no Brasil para urn balanyo mais profunda, mas o 

otimismo dos diretores das publicayoes brasileiras online indica que o caminho nao e 

muito diferente. Em entrevista ao jornalista Jose Roberto de Toledo, da revista digital 

Prima Pagina, a diretora-executiva da Folha Online, Ana Lucia Busch, afirma que 

"muito conteudo distribuido em varias midias, expertise em publicidade e administrayao 

austera" sao as principais caracteristicas dos jomais online e a chave de seu sucesso 

comercial3. 

Reconhecido como o primeiro jomal brasileiro a ter sua versao na Internet, o JB 

Online tambem enumera ganhos significativos de audiencia e faturamento em 2000. A 

direyao do site calcula que aumentou sua audiencia de 6 milh6es para 11,3 milhoes de 

page views (numero de paginas visitadas no site) em setembro de 2000. E o 
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faturamento dobrou entre julho e setembro de 2000. 0 portal Estadao.com.br, 

pertencente ao Grupo Estado, calcula que a audiencia do site vern registrando 

aumentos mensais de 12%, em media, alcangando 50 milhoes de page views em 

agosto de 20004
. 

A principal fonte de receita, tanto do JB Online quanto do Estadao.com.br, tern 

sido a venda de conteudo. Sem mencionar numeros, ambos destacam que a 

publicidade veiculada nos endere9os virtuais nao e a principal fonte de receita. A 

exceyao e a Folha Online. Os tres sites trabalham exclusivamente com conteudo 

jornalistico, sem interatividade (chat) - reconhecidamente, uma das vantagens do meio 

Internet em relayao aos outros. Dois ter9os da receita da Folha vern da venda de 

publicidade e o outro ter9o da venda de conteudo de varias maneiras: desde para sites 

em ingles que precisam de noticias sobre o Brasil ate conteudo para palmtops 

(assistentes pessoais digitais) e servi9os de mensagens curtas para telefones 

celulares5
. 

A tendencia de aumento do faturamento e audiencia descrita pelos jomalistas 

brasileiros vai ao encontro das conclusoes da pesquisa feita pela WAN: quanto mais 

tempo urn jomal esta online, maior sua chance de ser lucrative. Essa e uma das razoes 

pelas quais constata-se que o retorno financeiro e maior entre publica96es norte

americanas: elas estao ha mais tempo na Internet. 

Ainda com base no estudo da Associayao Mundial de Jomais, nao se observa 

uma correla9ao direta, porem, entre o tamanho da publicayao original em papel e a 

lucratividade de sua versao online. Os jomais com circulayao inferior a 30 mil 

exemplares tern urn indice maior de lucro (21%), provavelmente por terem custos mais 

baixos. A partir desse patamar, entretanto, os percentuais se alteram pouco: 14% de 

lucratividade entre as publica96es com circula9ao de 50 mil a 1 00 mil exemplares, e 

16% entre os que superam 250 mil exemplares, por exemplo. 

Para o jomalista Jose Roberto de Toledo, tanto as experiencias brasileiras 

quanto a pesquisa da WAN mostram que os jomais online ja estao descobrindo filoes 

jomalisticos particulares: 25% das publica96es costumam publicar hist6rias que nao 
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aparecem na versao em papel. Alem disso, os jomais online tern uma agilidade que 

facilita as coberturas especiais de fates de grande interesse jomalfstico. 

0 estudo da WAN conclui que os jomais nao veem outra altemativa a nao sera 

de ingressar radicalmente na Internet, mesmo que os caminhos ainda nao estejam 

claros e que a perspective de retorno seja a Iongo prazo. Para o consultor e membro 

da Innovation, Leo Bogart, o fate de 85% dos 550 sites pesquisados ainda operarem 

sem lucre nao indica que investir na Web seja um mau neg6cio: para a maioria, a 

Internet e uma midia ainda em fase embrionaria. Afirma Bogart: "E precise lembrar que 

a maioria desses sites opera ha menos de cinco anos. Os que estao ganhando 

dinheiro sao aqueles que come9aram primeiro e, de uma maneira geral, representam 

os maiores jomais. lsso mostra que o retorno e uma questao de tempo"6
. 

Para o consultor, ha hoje uma segunda onda de jomais de menor porte que 

estao investindo em versoes online. "Vai demorar ate que desenvolvam o site, o know

how operacional e o suporte promocional. Tambem e precise que o site se tome 

conhecido e acessado regularmente pelo publico e isso nao e imediato•, diz Bogart. De 

acordo com a WAN, a receita publicitaria mundial dos servi9Qs online dos jomais foi 

proxima de US$ 60 milhoes em 1999, contra uma media de US$ 16 milhoes nos tres 

anos anteriores. De modo geral, os editores entrevistados para o estudo da 

Associa~o Mundial de Jomais acreditam que, apesar do panorama atual, as versoes 

digitais sao um investimento de Iongo prazo necessaria devido a crescente competi9ao 

por informa~o local. 

A pesquisa da WAN serve tambem para estimular uma das discussoes mais 

antigas entre os jomalistas. Ela conclui que as versoes online nao estao substituindo 

as edi9oes em papel, ja que o numero de leitores via Internet ainda e muito inferior ao 

das versoes impressas (so 5% dos pesquisados dizem ter mais de 500 mil usuaries por 

semana). Seria ingenuidade, no entanto, considerar que uma pesquisa financiada pela 

Associa~o Mundial de Jomais pudesse chegar a uma conclusao muito diferente 

dessa. 

158 



De 1993, quando os primeiros jomais colocaram no ar suas versoes online, ate 

2000, quando esta claro que a Web interfere e altera os rumos do neg6cio da 

comunicac;:So, o que se constata e que, apesar dos avan9Qs, a grande maioria das 

companhias jomalisticas continua enfrentando prejuizos em seus empreendimentos 

online. Os investimentos ainda sao recentes e, somado a isto, nao existe urn modelo 

definido de gerac;:So de receitas para os sites noticiosos. Oeste modo, o crescimento do 

numero de iniciativas no meio online, por parte das empresas de jomalismo, deve-se, 

ate nossos dias, muito mais a razoes de planejamento estrategico do que a tentativas 

de aumentar lucros, como se pode depreender dos numeros anteriormente citados 

neste capitulo. 

A maioria dos jomais, no Brasil e no mundo, ingressou na Internet como 

provedor de acesso a rede (ISPs - sigla em ingh!fls para Internet Service Providers). 

Essa estrategia foi usada na tentativa de compensar os recursos investidos na primeira 

etapa de conquista do mercado. Em 1996, existiam mais de 300 provedores de acesso 

no Pais - uma grande parte deles ligada a veiculos da media e grande imprensa. Foi o 

caso do jomal Correio Popular, de Campinas, que em 1996 deu origem ao provedor 

Correionet. Para muitas empresas jomalisticas, porem, o interesse por essa nova area 

de atuac;:So logo seria abreviado: dezenas de provedores, incapazes de atrair urn 

numero de clientes que tomasse o neg6cio realmente competitivo, foram adquiridos 

pelos maiores ISPs. 

Em 1997, o Brasil contava com cerca de 600 provedores, numero que come9ou 

a declinar rapidamente a partir de 98. Proje96es do Ministerio da Ciencia e Tecnologia 

indicam que, ate o final de 2000, o numero de ISPs sera inferior a cern, nao passando 

de 50 ate 2003. Dez serao grandes provedores e o restante estara concentrado em 

nichos de mercado7
. 

0 proprio Correionet, ap6s formar carteira com cerca de dez mil assinantes 

(boa parte deles recrutada entre os leitores/assinantes do Correio Populafj, foi vendido 

ao provedor corporative norte-americana PSinet em 1999. A exemplo do Correio, 

varios jomais abandonaram esse mercado - que a principia foi encarado como uma 
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forma de garantir lucratividade - e passaram a investir mais na area que, de fato, 

conhecem: o provimento de conteudo. 

Feita essa constatayao, entretanto, a resposta a questao principal permanece 

em aberto: como projetar empreendimentos noticiosos online capazes de obter lucro e 

assim permitir que a nova midia sobreviva? Como veremos a seguir, a resposta a essa 

indaga~ao - obsessiva para grande parte dos profissionais envolvidos com a Web -

muda o tempo todo. 

5.1. Estrategias mercadol6gicas para sites de jornais 

Seis anos ap6s o surgimento da Internet comercial, o desafio de "monetizar" o 

conteudo noticioso transforma-se em uma exigencia crescenta para as empresas 

jomalisticas que operam sites na WWW. Essas empresas lutam para um encontrar um 

modelo de neg6cios lucrative antes que seus investidores desistam de aguardar por 

resultados concretes e patrocinem outros empreendimentos - seja na plataforma digital 

ou fora dela. 

Sem expor-se ao risco de oferecer solu~5es definitivas para a estrutura~ao 

comercial dos jomais online, um estudo realizado por Peter B. White e Susan Mings, 

do programa de midia digital da Universidade La Trobe (Victoria, Australia), notabilizou

se por sistematizar parte do pensamento do setor nos ultimos anosa_ 

Na pesquisa, intitulada "Making Money From the Web? Business Models for 

Online News" (Ganhando Dinheiro na Web? Modelos Empresariais para Noticias 

Online), White e Mings se concentram nos esfor~os do setor jomalistico que buscam 

encontrar modelos empresariais confiaveis para as noticias online. Usando 

primariamente fontes de acesso aberto ao publico e relat6rios de especialistas 

universitarios, os autores identificam tres modelos empresariais bilsicos em uso pela 

industria de jomais na Web: 
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1. 0 modelo de assinaturas - No qual o usuario paga pelo acesso se nao a 

todo, pelo menos a parte do conteudo; 

2. 0 modelo baseado em publicidade e patrocinio - Cuja fase mais visivel sao 

os banners; 

3. 0 modelo transacional - Que facilita a aproximayao de compradores e 

vendedores no territ6rio online; 

Aos tres modelos inicialmente propostos por White e Mings, associamos urn 

quarto, decorrente da expansao da Internet de alta velocidade e acessivel a novas 

plataformas de comunicayiio. E o que chamaremos, adiante, de "modelo sem-fio e de 

banda larga". Vejamos a seguir, detalhadamente, as implicayoes de cada uma dessas 

estratt~gias, levando-se em conta o cemirio atual para os produtos noticiosos online: 

5.1.1. Modelo de assinaturas e a cultura da gratuidade na Web - Os 

consumidores de noticias sao, ainda hoje, beneficiaries de urn vasto conteudo gratuito 

na Internet. A maioria dos jomais diaries locais continua a oferecer seus produtos 

noticiosos na Rede de graya, preferindo deixar para os anunciantes a conta a ser 

paga. Excetuando-se o caso de publicayoes especializadas, como o Wall Street 

Journal, poucos intemautas parecem dispostos a pagar para acessar versoes digitais 

de jomais e revistas na Web. A Internet notabilizou-se por seu carater anarquico e 

democratico, e a crenya de que a informayiio deve ser livre ainda predomina entre 

muitos usuarios9
. 

Para ilustrar essa afirmayao, urn born exemplo e o caso da versao digital do 

New York Times, o maior jomal dos Estados Unidos, que em abril de 99 contava com 

7 milhoes de usuaries registrados. No inicio, o NY Times cobrava US$ 35 anuais pelo 

acesso ao conteudo online, mas em 1998 deixou de faze-lo; agora, s6 exige que o 

leitor se inscreva. A diferenya entre as versoes digitais do Wall Street Journal e do NY 

Times esta no tipo de informayao que oferecem e, em consequencia, nos leitores que 

atraem. Do leitor comum que visita urn jomal na Internet, em busca de informayao 

geral ou entretenimento, ainda nao cabe esperar beneficios sob a forma de receita. 
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0 informe The Future of Printed Press Challenges in a Digital World, publicado 

pelo Centro de Jomalismo Europeu em novembro de 98, destaca que o modelo de 

assinatura na Internet fracassou porque "existe conteudo gratuito sobrando. Esta 

cultura da gratuidade e muito dificil de veneer, como indica um estudo frances sobre a 

imprensa eletr6nica, realizado pela Mediangles"10
. Dos leitores franceses de jomais na 

Internet, por exemplo, o informe indica que 77% nao leem edi96es impressas. 

Nao significa dizer que nao se vendam informa96es pela Internet: rentabilidade 

potencial, contudo, decorre apenas de arquivos especializados, na grande maioria dos 

casos. E o que acontece, por exemplo, com o Jomal do Brasil, que ha alguns anos 

cobra pelo acesso ao seu banco de dados. 

0 Mediangles inforrna que os veiculos de comunica9iio digitais com mais 

assinantes sao os economicos, esportivos e pomograficos. A imprensa digital que 

pode cobrar, conclui o estudo, e a que oferece "informa9ao a medida de um 

determinado setor publico (servi9os para residentes no estrangeiro, revistas 

especializadas ... }". A imprensa generalista, ao contrario, tem dificuldade ate mesmo 

para ganhar dinheiro com publicidade, que costuma ser a primeira fonte de 

financiamento dos meios digitais, mas nao e suficiente para compensar o custo dos 

jomais de livre acesso. 

Os anunciantes, segundo o Centro de Jomalismo Europeu, duvidam da 

publicidade rentavel nos meios digitais generalistas. A Mectiangles, por exemplo, 

considera que s6 2% dos usuaries acessam os anuncios que encontram nas 

homepages dos jomais. Alem disso, os anunciantes tendem a prescindir dos meios 

para colocar publicidade na Internet. Preferem os servi9os de busca, como Yahoo, 

Netscape e Alta Vista, que de fato tem absorvido a maior parte das campanhas 

publicitarias na Rede. Como veremos a seguir, mesmo diante de perspectivas 

consideradas animadoras, disputar parcelas dessas verbas de publicidade ainda e 

tarefa dificil para os sites de jomais. 

5.1.2. Modelo baseado em publicidade, patrocinio e audiencia - A 

importancia do sistema de patrocinio para a midia tem sido evidenciada historicamente 
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pelos incansaveis esforyos das pr6prias empresas do setor em estabilizar o 

relacionamento entre programas e audiencias. Apenas atraves do oferecimento 

previsivel de "audiencias mais desejadas· na maior quantidade viavel, aos 

anunciantes, e que a midia comercial existente desempenha sua principal funyao 

economica 11
• 

Apesar da tend€mcia em direyao a modelos de fluxo multi-receita, nao ha 

duvida de que os anunciantes ainda constituem - na Rede como em outros suportes -

o principal patronato da midia, estabelecendo prioridades e determinando formatos e 

generos favorites. Para exemplificar, vejamos o caso dos sites esportivos. Dan Schiller 

observa que, em funyao das maquinayiies dos sistemas de patrocinio, paginas de 

esportes na Web conseguiram cerca de 8% de toda a publicidade no primeiro trimestre 

de 1998, a medida que, impulsionados por "dados demograficos atraentes - homens 

de born nivel educacional, na faixa de 18 a 49 anos - grandes anunciantes como a 

Hewlett-Packard e a Ford tern acorrido aos sites esportivos".12 

Para Schiller, a cobertura jornalistica na Rede sofre do mesmo particularismo 

voltado ao cornercial. Em julho de 98, cerca de 20% dos americanos recebiam noticias 

pela Internet pelo menos uma vez por semana 13 
- dado que, para possiveis 

patrocinadores, representa uma audiencia desejada. Portanto, o New York Times, 

certamente o jornal arnericano de maior conceito e credibilidade, pode se gabar de que 

os 4 milhoes de usuarios registrados em seu site exibem perfil altarnente desejavel: 

maioria do sexo masculine, com terceiro grau e renda superior a U$ 50 mil. Polemico, 

Schiller conclui que o noticiario na Internet, assim como na TV, e estruturado de modo 

a atingir, principalmente, minorias abastadas, e nao para servir as necessidades da 

populayao em geral. 

A primeira formula usada pelos jornais visando a atrair anunciantes para suas 

vers6es digitais foi a venda de publicidade "casada". Ou seja, pagando determinada 

quantia a mais, prevista em tabela de preyos, os anunciantes poderiam ver suas peyas 

publicitarias veiculadas no meio impresso e na Internet Esse modelo, usado tambem 

para a venda de anuncios classificados, e que a principio se mostrava ideal para as 

tres vertentes do neg6cio ijornal, agencia de publicidade e anunciante), esbarrou na 
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desconfian~a em tomo da audiencia dos sites noticiosos. Com exce~ao dos veiculos 

da grande imprensa, no caso do Brasil, medios e pequenos jomais ainda hoje 

encontram forte resistencia do mercado, no que se refere a sua real capacidade de 

vender produtos. 

A recente pesquisa feita pela Associa~ao Mundial de Jomais com 550 editores 

de sites jomalisticos, ja mencionada neste capitulo, revela que, de cada sete paginas 

da Web pertencente a jomais, uma nao apresenta qualquer forma de publicidade. A 

maior parte dos anunciantes de sites noticiosos utiliza o recurso do banner - imagem 

grafica animada que promove urn produto ou empresa, em geral atraves de urn link 

que remete o usuario para o site do anunciante. 

Em 1996, relat6rio publicado pelo USA Today previa que, em 2000, a receita da 

Web nos Estados Unidos estaria distribuida da seguinte forma: propaganda 

responderia por 54% do total; assinaturas, 42%; e comercio eletr6nico, 5%. Refeito em 

1999, o estudo revelou que as tendencias caminharam para urn sentido 

completamente oposto: propaganda representou 3%, contra 2% de assinatura, versus 

95% de transa~oes comerciais. 

Conforme divulgado pela eCommerce Almanac14
, as empresas que venderam 

produtos na Rede reportaram lucros 549"/o maiores em 99. Apenas no ultimo trimestre 

do ano, o ganho de receita foi de 228% em rela~ao ao mesmo periodo de 98, 

refletindo a euforia de compras pre-natalinas dos intemautas. 

Dados do Simba Information mostram que os anunciantes injetaram US$ 2,1 

bilhOes em propaganda na Web em 1998 (aumento de 238% sobre 1997), volume que 

podera atingir US$ 5,5 bilhoes neste ano e US$ 7,1 bilhoes ate 2002; entretanto, 

constatou o eCommerce Almanac, apenas 14% deles concentram seu budget 

publicitario exclusivamente na Internet, o que deixa ainda uma grande margem de 

crescimento. Como o usuario tipico da Web se recusa a pagar por servi~s online, os 

consultores acreditam que a propaganda sera uma das principais fontes de receita dos 

sites, juntamente com o comercio eletr6nico. 
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A NFO Ad: Impact verificou em pesquisa de 98 que o nivel de percepyao dos 

jornais e maior do que o de sites especializados em guias urbanos, paginas amarelas e 

de classificados 15
• Em terrnos de trafego, entretanto, o Yahoo! liderava em todos os 

mercados. Conclui-se dai que, apesar de os consumidores "exportarem" para os sites 

a credibilidade conquistada pelo jomal impresso na comunidade, o jomal online ainda 

precisar melhorar sua imagem como canal de vendas. 

5.1.3. Mode/o transacional e a questiio etica - Colunista da Editor & 

Publisher Interactive, e um dos pioneiros na analise de publica9iies online, o jomalista 

norte-americana Steve Outing costuma apontar saidas para a gerayao de receita por 

partes dos sites de noticias. Uma delas e a incorporayao de transa9iies online ao 

conteudo editorial contextual dos sites, levando-se em conta a expansao do comercio 

eletronico nos ultimos anos. Ao detalhar o modele de lucratividade apresentado por 

White e Mings, Outing afirrna que as transa96es online diretas sao "a publicidade do 

futuro", e que as empresas jornalisticas "precisam compreender como tirar vantagem 

disso" 16
. Admite, contudo, que ha importantes questiies eticas envolvidas na 

incorpora9ao de transa9iies online ao conteudo de sites noticiosos na Web: 

"Por exemplo, sera eticamente apropriado que uma resenha de 

musica em urn site noticioso contenha um anuncio que permi!a a aquisiyiio 

online do CD cri!icado, com o site na Web ganhando uma comissao sobre 

cada CD vendido? Mesmo que esse esquema nl!o afete diretamente o que o 

jomalista escreve, M uma percepyiio de que essa fonna de publicidade 

poderia fazer com que o critico "desse mole" a urn CD que de outra maneira 

seria severamente crilicado, a fim de permitir que seu ennpregador ganhe mais 

dinheiro com as vendas; outre problema e que esse tipo de dilema etioo pode 

conduzir a esoolha dos COs a criticar. 

A medida que as empresas jomalisticas incorporam as transa¢es 

online aos seus sites na Web, precisam tratar das questCies eticas e nl!o s6 

cuidar dos Iueras. 

Em geral, sou favoravel a ideia de que transa¢es online oontextuais 

sejam realizadas em sites noticiosos, com algumas restric;Oes quanto ao seu 

uso apropriado" 17 

A esse respeito, Outing envolveu-se em um interessante debate com o 

professor Eric Meyer, da Escola de Jornalismo da Universidade de Illinois (EUA). Meyer 
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adota posi9So muito mais cetica quanto ao real beneflcio das transac;:oes online dentro 

de sites noticiosos. Ele teme que o uso incorreto de publicidade por comercio 

contextual prejudique a credibilidade das organizac;:oes jomalisticas. Confrontado por 

Outing com a seguinte questao: "Urn site noticioso publica uma resenha de urn disco e 

no pe da pagina ha urn link para uma loja de discos na Web que permite a compra do 

CD mencionado com apenas urn clique. Ha algo de errado nisso?", Eric Meyer 

responde: 

"Nao, talvez, se voce foro New York Times. Na maioria dos outros 

lugares, e provilvel que esse seja o primeiro e incerto passo em uma estrada 

escorregadia e perigosa. Nao se trata tanto da questao de que urn link de 

vendas talvez tente os criticos a escrever resenhas favoraveis, mas sim da 

influ~a de urn link de venda sobre a escolha do material a resenhar. 0 New 

York Times e os outros grandes jomais tern salvaguardas institucionais contra 

esse tipo de problema A seieqao do material para critica e realizada sem 

qualquer rela¢<> com a probabilidade de sucesso de vendas para os CDs no 

site do jomal na Wfb. 

Em outros sites, essas salvaguardas sao muito menos estabelecidas. A 

maior parte dos jomais resenha apenas uns poucos CDs. A sei<!9ilo do 

material a resenhar e tao importante quanto a opiniao dos criticos a respeito 

dele. Quando nao houver potencial de ganho financeiro, urn crftico pode 

escolher para criticar urn disco de seu grupo predileto de bluegrass ou ska ou 

jazz fusion, por mais obscure que seja, ignorando uma retrospectiva de 

Wayne Newton. Quando M dinheiro em jogo - particularmente quando o lado 

administrative da companhia estiver exigindo que a divisao online apresente 

lucros rapidamente -, que CD voces acreditam sera resenhado online? 

Estude a questao de novo e voce vera urn novo mercadO em potencial 

surgindo. Pense na linha - urn site noticioso publica uma resenha de musica ... 

0 amigaveJ pessoal do departamento de publicidade jamais pensaria em 

for9'3J" o critico a escrever sobre Wayne Newton. Eles simplesmente 

comprarao uma critica do disco de Wayne Newton junto a algum fomecedor 

de contelido e a publicarao acompanhada de urn link para a aquisi98o do 

disco. Passe dois naquela estrada perigosa. 

Uma publica98o naclonal como o New York Times pode atrair 

interesse para urn grupo obscure de bluegrass, ska ou fusion, da mesma 

maneira que Oprah Winfrey faz com que pessoas que nao costumam ler 

adquiram bons livros. Uma das raz6es para que n6s, como consumidores, 

confiemos no New York Times, e que sabemos que eles nao ganham nada 

com a venda do disco. Se subitamente fosse reveiado que Oprah esta 
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lucrando pessoalmente com a venda dos livros que ela recomenda - exigindo 

uma comissao sabre cada venda, talvez -, sera que isso nao nos tomaria urn 

pouco menos propensos a confiar no julgamento dela? ( ... ) Se essa confian<;a 

for destruida, voce estara destruindo sua propria razao de existir. 

Lembram-se de quando os jornais comentavam e criticavam 

honestamente os carros recem-lanc;ados? As mesmas forc;as que 

transformaram a maior parte dos cademos de velculos em extravagancias 

movidas a publicidade estao a espreita no mundo virtual, esperando que o 

comercio eletr6nico lhes de uma nova desculpa para transformar material 

editorial em bObagem publicitana" .
18 

Para Eric Meyer, o padrao etico a ser seguido no caso da publicidade 

contextual em sites noticiosos e simples: nenhuma organizagiio jomalfstica deve 

jamais beneficiar-se diretamente de qualquer aspecto da realidade que cubra em 

forma de notlcia. 0 pesquisador acredita que comercio eletronico vinculado a conteudo 

niio e a unica forma de as empresas do setor produzirem mais receita que despesa em 

seus sites. "Um esforgo de vendas que avalie e organize os produtos honestamente, 

da maneira que um born sistema de classificados ou boutique customizada faz, e 

perfeitamente adequado a esse ambiente", diz Meyer. 

Paralelamente a essa questiio, niio ha como negar que o gigantismo dos 

neg6cios envolvendo o comercio eletr6nico tende a atrair atengiio crescente das 

empresas jomallsticas, como oportunidade de faturamento. Em 2001, diferentes 

estimativas apontam que o "cibermercado" movimentara entre U$ 223 e 327 bilh6es 19 

no mundo inteiro. Sao cifras que impressionam, levando analistas como Steve Outing a 

identificar, nos jomais, oportunidades significativas de ajudar o varejo a vender seus 

produtos na Rede. Ao oferecer infra-estrutura e servigos de comercio eletronico aos 

varejistas, acredita Outing, o site de um jomal pode, por exemplo, tomar-se o portal 

local dominante de compras - recebendo quantias crescentes em comissoes sabre 

vendas, a medida que o comercio eletr6nico amadurece20
. 

5.1.4. Modelo sem fio e de banda larga: nova possibilidade- Pesquisa 

realizada pela consultoria norte-americana McKinsey & Company, e apresentada em 

junho de 2000, durante o 53° Congresso Mundial de Jomais, no Rio de Janeiro, conclui 

que os jomais impresses enfrentarao, em breve, duas novas revolugoes tecnol6gicas 
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ligadas a Internet: a possibilidade da conexao sem fio e a introduyao da banda larga -

que permite a transmissao de grande quantidade de informayao na Rede. 

A medida que uma infra-estrutura de banda larga e criada, a Internet - ou seus 

descendentes lineares - pode muito bem emergir como uma plataforma de midia 

generalizada, capaz de oferecer a maioria dos fluxos de imagens e/ou sons que hoje 

associamos a uma ou outra midia determinada: radio, jomal, televisao. Certamente, 

havera novos servic;:os "multimidia", moldados numa variedade de formatos evolutivos 

e na singular caracteristica interativa e multifuncional da Internet. Diante desse quadro, 

nenhum conglomerado de midia podera se dar ao luxo de ignorar os desafios de 

mercado em perspectiva. De acordo com Luis Ubifias, diretor da consultoria, os 

pr6ximos cinco anos serao decisivos para as empresas jomalisticas. Para ele, ate 2005 

havera mais pessoas conectando-se a Internet via telefones sem fio e palmtops do que 

atraves de linhas telefonicas fixas21
. 

Com a Web sem fio e as transmissoes por banda larga, 20 vezes mais velozes 

do que a de banda estreita (usada atualmente), as informac;:oes chegarao muito mais 

rapidamente e a qualquer ponto de recepyao fixo, como os computadores pessoais, ou 

m6vel - celulares, pagers e assistentes pessoais digitais. As possibilidades para a 

imprensa, propiciadas pelas duas tecnologias, serao imensas, segundo os consultores 

da McKinsey. Para eles, as empresas jomalisticas precisarao associar-se, de 

preferemcia, aos provedores de acesso a servic;:os sem fio, como as empresas 

telefonicas, e criar parcerias para explorar o novo meio. E a melhor arma que os jomais 

possuem para ingressar neste novo mercado e seu proprio produto: o conteudo. 

A pujanc;:a do setor em questao pode ser avaliada pelo que ja acontece nos 

paises escandinavos, onde o numero de assinantes de servic;:os de transmissao sem 

fio cresce 23% ao ano. Os consultores avaliam que a receita desses servic;:os devera 

dobrar em 2003, passando de US$ 135 bilhOes em termos mundiais. Calculam ainda 

que em 2005 o mercado de transmissao m6vel de dados ja tera ultrapassado o da 

Internet fixa.22 
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Este e urn caminho sem volta para o ramo de notlcias, concorda Steve Outing, 

ao afirmar que a empresa jomalistica bem-sucedida do futuro sera aquela capaz de 

oferecer seu produto em multiplos formatos23
• Alem das paginas impressas, websites e 

edi96es via e-mail, e de outras plataformas menos comuns como os assistentes 

pessoais digitais e os telefones celulares, Outing listou outras midias que necessitarao 

rapidamente de conteudo: leitores eletronicos (que se tomarao dispositivos genericos 

de leitura de conteudo), sistemas portateis de audio como aparelhos de MP3, 

WebTV/televisao interativa, telas portateis instaladas em assentos de avi6es e telas 

ainda menores instaladas em carros conectados a Internet. 

Como e possivel que empresas do ramo de noticias operem em todos os 

fermatas mencionados acima e mais todos aqueles que ainda nao foram criados, mas 

que provavelmente virao? Para essa questao, Outing oferece a seguinte resposta: 

"Os desdobramentos da tecnologia digital e dos aparelhos portateis de 

conexao sem fio permitiram que o genio escapasse da garrafa. Os 

consumidores dos anos 2000 nao se satisfariio com a obtenyao de contetldo 

gerado por uma organi~o noticiosa apenas na Web ou em papel. Para 

muitos deles, a soluyao envolvera selecionar o aparelho que melhor funcione 

para o consumo de notlcias e inform~o - e se voce, como empresa 

noticiosa, nao oferecer conteudo para esse aparelho, tera perdido urn cliente 

para urn concorrente que o faz. 

As empresas noticiosas precisam estar na jogada e se manter em dia com 

todas as formas de mldia, diz Larry Pryor, diretor de programas online da 

Escola Annenberg de Comunica¢es, na Universidade do Sui da California 

Embora isso represente urn imenso fardo para as empresas editorials que 

precisam acompanhar o ritmo, nao trabalhar para a dislribuiyao nas mais 

recentes plataformas de mldia e arriscar ficar tao para tras que se toma quase 

imposslvel recuperar o terreno perdido, diz". 
24 

Para nao perder espa9o neste mercado promissor, Steve Outing defende a 

ideia de que as empresas noticiosas desenvolvam sistemas editoriais que empreguem 

a linguagem XML, a qual toma mais facil criar conteudo apenas uma vez e depois 

distribui-lo, via modelos padronizados, para diversos formatos de midia2s 
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Vin Crosbie, consultor que assessora publicac;:6es sobre as tendencias do 

mercado de Internet m6vel, preve que os leitores eletronicos - sucessores dos 

dispositivos atuais para a leitura de livros eletronicos, possivelmente usando a 

tecnologias de "tinta eletr6nica• para criar telas de alta resoluc;:ao e peso !eve - se 

desenvolverao e se transformarao em substitutes do computador portatil. Assim, os 

consumidores de noticias poderao interagir com as empresas do ramo editorial via 

aparelho de pequeno (telefones/organizadores pessoais) e grande (leitores 

eletronicos) porte. As empresas de noticias precisam estar preparadas para entregar 

conteudo em ambos os formatos, afirma Crosbie. Para isso, ele sugere a produc;:iio de 

tres tipos de conteudo, que servirao a qualquer midia digital em que uma empresa de 

noticias deseje servir: 

• Manchetes e resumos, para aparelhos com telas pequenas, como os 

telefones sem fio conectaveis a Internet que temos hoje; 

• Artigos, para aparelhos com telas grandes o suficiente para leitura 

confortavel de materias completas, como computadores de mao, 

telefones/organizadores pessoais combinadas ou pequenas telas 

instaladas nas poltronas dos avi6es; 

• E publicac;:Oes, para aparelhos como computadores de mesa e 

portateis, e dispositivos sem fio capazes de apresentar uma publicac;:iio ou 

site na Web com seu formato e conteudo plenos26
• 

Este novo cenario trac;:ado para os sites noticiosos ja e realidade em varias 

empresas jomalisticas, no Brasil e no mundo. Urn exemplo e o Cosmo Online - objeto 

de estudo desta dissertac;:ao -, que hoje tern como fonte de receita o fomecimento de 

conteudo para a operadora de telefonia m6vel Tess, que atua no interior de Sao Paulo. 

Pelo contrato assinado entre Cosmo e Tess, as telas dos telefones celulares da 

operadora sao alimentadas varias vezes ao dia com noticiario gerado a partir da 

redac;:iio do portal campineiro. 0 servic;:o entrou em funcionamento no segundo 

semestre de 2000. 
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5.2. Noticia e noticia; receitas sao diferentes 

Produtos noticiosos de qualidade fizeram da industria jomalistica mundial urn 

setor de elevada rentabilidade. Segundo especialistas da area, nos Estados Unidos, a 

media dos lucros Operacionais - descontados OS impostos - e da ordem de 20% OU 

mais para os jomais, se comparados com algo em tomo de 13% para a industria em 

geral
27

. Capacitados, como nenhum outro ramo de neg6cios, a recolher e processar 

informa~o. os jomais hoje buscam maneiras de adaptar seu conteudo a esse novo 

meio de comunicagao representado pela Internet. 

A lucratividade obtida no suporte impresso, contudo, ainda nao encontra eco na 

maioria das publicagoes que migraram para o meio digital. Como vimos neste capitulo, 

diferentes modelos e estrategias vern sendo experimentados desde que os primeiros 

jomais do mundo inteiro criaram paginas na Web. Em abril de 2000, estatistica da 

Editor & Publisher Interactive apontava a existencia de 4.430 sites de jomais nos cinco 

continentes - onde, segundo calculos da Associa9ao Mundial de Jomais, o numero de 

veiculos impresses e superior a 17 mil. 

Oferecer ao usuario urn conteudo qualificado e diferenciado nos parece, 

todavia, a primeira e mais importante estrategia a ser seguida pelos jomais 

interessados em consolidar sua marca tambem na Web. Analistas de sites noticiosos 

concordam que - assim como ocorreu com os jomais impressos - esse ainda e o modo 

mais eficaz de atrair audiencia e investidores. 

Ademais, as ilimitadas possibilidades de intervengao comercial na Grande Rede 

nos levam a acreditar que estrategias diferenciadas, ou multi-receita, que incluem 

assinaturas (no caso de vefculos especializados), publicidade, comercio eletronico e 

venda de conteudo para outras midias sao a melhor maneira de garantir, aos sites 

noticiosos, o respaldo financeiro de que precisam para sobreviver. Menos de dez anos 

bastaram para demonstrar que a utiliza~o de modelos comerciais estaticos e isolados 

num suporte global, multimidiatico e fragmentado como o e a Internet, tende a resultar 

em completo fracasso. 
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6. Reflex6es finais 

Urn novo cemirio para a noticia 
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E evidente que a comunicayao de massa esta no meio de uma vasta transiyao. 

A midia - e aqui nos referimos aos meios impressos, as emissoras de radio e TV, e a 

industria de entretenimento, entre outros setores - enfrenta mudan9as significativas a 

medida que busca adaptar-se as tecnologias de ponta, as crescentes nuanyas do 

publico e aos desafios dos provedores de informayao baseados nos suportes 

eletronico-informaticos. 

A mudanya, na verdade, vern ocorrendo ha muito tempo. A diferenya, agora, e 

que o ritmo esta se acelerando. As pressoes impostas a midia pelos computadores e 

por outras tecnologias de uso recente deixaram de ser fenomenos perifericos; elas sao 

a for9a dominante que esta remodelando o futuro das industrias do setor. 

A Internet impoe uma nova forma de pensar os veiculos de comunicayao, e a 

propria comunicayao. Nao significa o fim de urn meio para o surgimento de outro, mas 

uma profunda redefiniyao de papeis. Nao tenhamos ilusoes: para o bern ou para o mal, 

a face multimidia do novo suporte comunicacional representado pelo advento da 

Internet atingira frontalmente a forma como nos, jomalistas, produzimos noticias. 

Teremos de estar prontos para pensar a informayao oferecida em tempo real, de 

maneira curta e direta, e conduzida por textos, sons e imagens nos mais diferentes 

ambientes digitais; ao mesmo tempo, precisaremos estar aptos para dar a essa mesma 

informayao urn tratamento analitico e estendido, hoje proprio a meios como o jomal 

impresso, por exemplo. Nao e pouca coisa. 

Na 16gica atual dos proprietarios das empresas jomalisticas, a tecnologia digital 

ainda representa uma possibilidade de sustentayao mercadol6gica do produto 

impresso. Tanto que, na maioria dos cases, as versoes eletronicas sao utilizadas para 

divulgar o conteudo dos jomais em papel. A estrategia decorre de uma postura politica 

dos editores tradicionais que, preocupados em manter o nicho de mercado atual, tern 

de modo sistematico condenado o jomalismo digital a uma funyao complementar em 

relayao aos produtos impressos. 

A principal justificative para a defesa dessa posiyao seria a de que em todas as 

fases anteriores houve urn casamento entre as diversas inova96es tecnol6gicas e que, 
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por enquanto, o futuro do jomalismo digital ainda seria uma incognita. Essa postura 

desconhece o elemento central na revolu~o inscrita pela nova midia. Ao contrario das 

etapas anteriores, em que cada tecnologia significava uma modalidade especifica de 

formata~ao jomalistica, agora, pela primeira vez, tem-se condi~oes de operar num 

suporte que engloba todos os demais, instituindo a viabilidade de um ambiente unico. 

Como observa Elias Gon~lves, a iminencia do denominado fenomeno da 

convergencia tecnol6gica projeta uma reviravolta completa no processo tradicional de 

comunica~ao, com a articula~ao de enormes conglomerados multinacionais para 

explorar as potencialidades de um mercado unificado, onde a regra basica de 

sobrevivencia consiste na diversifica~o dos servi~ prestados 1. A configura~o de 

empresas individualizadas no campo das comunica~oes (jomalisticas ou nao) parece 

cada vez mais remota, porque a revolu~ao que a Internet provoca nao e s6 

tecnol6gica, mas tambem economica: empresas de midia, entretenimento e 

megaportais promovem acordos e fusees, buscando transformar-se em uma s6 

organiza~o, em um s6 neg6cio. 

A maior aquisi~o da hist6ria do capitalismo ilustra bern esse momento. Ao 

comprar a Time Warner, o maior conglomerado de midia dos Estados Unidos, no 

inicio de 2000, a America Online (AOL) mostrou que as empresas de Internet 

combinadas as de midia estao em situa~o de liderar uma tendencia: a convergencia, 

ou a uniao, de varios meios em urn s6 canal de comunica~o. 

A transmissao em banda larga sela essa uniao, trazendo a Web para dentro da 

TV, e a TV para a tela do computador. Os numeros da audiencia nesse novo suporte 

ainda estao distantes dos alcan~ados pela chamada midia off-line, mas impressionam. 

No Brasil, por exemplo, estima-se que pelo menos 5 milhoes de pessoas tenham se 

conectado a Rede em cinco anos. A titulo de compara~o, o radio levou mais de 30 

anos para atingir o mesmo patamar. 

0 epis6dio da compra da Time Warner pela AOL e representative por varios 

motivos. Em primeiro Iugar, porque foi a maior aquisi~o da hist6ria. 0 neg6cio, 

estimado em US$ 166 bilh6es, gerou uma empresa - a AOL Time Warner- avaliada 
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em US$ 350 bilhoes. A America Online e o maior provedor de Internet do mundo, com 

mais de 22 milhoes de assinantes, enquanto a Time detinha 33 revistas lidas por 120 

milh6es de pessoas, 13 milhOes de assinantes de TV paga, 119 milh6es de discos 

vendidos e U$ 1,4 bilhao da bilheteria dos cinemas americanos2
. 

A noticia da megafusao foi saudada por toda a imprensa como urn marco. 

Finalmente, urn dos mais tradicionais imperios da velha economia (dos atomos e 

fabricas) e da velha midia (das TVs e revistas) reconhecia o poder da nova midia (a 

das ideias, dos bits e da Internet). Esta passou a ser encarada definitivamente como 

urn meio de comunicayao de massa cujo potencial vai intervir nos fundamentos de todo 

o setor - do radio a TV, da midia impressa ao cinema. Roberto Civita, presidente do 

Grupo Abril, fez o seguinte comentario na ocasiao: "Quando a Abril e a Folha se 

juntaram para criar o UOL, estavamos fazendo - em escala menor - a mesma coisa: 

colocando urn vasto e rico conteudo ao alcance de nossos visitantes na lntemet"3
• 

0 neg6cio envolvendo AOL e Time Warner representa, em ultima analise, a 

criayiio de canais de alta potencia, para fazer chegar a milhoes de usuarios o conteudo 

que vai encontrar na Internet um dos seus grandes meios de escoamento. Acredita-se 

que, em breve, filmes, produyiies de TV, musica de alta fidelidade, jomais e revistas 

estarao colocados a disposiyiio dos usuarios por via digital, num volume inimaginavel 

hoje. lsso so funciona perfeitamente com canais de banda larga, e a fibra 6ptica, por 

onde trafegam as transmissoes de TV a cabo, e urn dos principais canais. 0 fato de a 

Time Warner ser dona do segundo maior servic;:o de TV a cabo dos EUA nao foi, 

portanto, mera coincidencia. 

E enquanto o conceito de convergencia comec;:a a fazer parte do discurso dos 

profissionais de comunicac;:iio, analistas do setor ja comec;:am a falar em "divergencia" 

na chamada era p6s-PC. Acredita-se que havera uma dispersao do conteudo da 

Internet por varios aparelhos, principalmente os sem..flo, de acordo com as 

necessidades e preferencias dos usuarios. Televisores, celulares, palmtops, radios, 

DVDs, geladeiras, bombas dos postos de gasolina: a Rede sera onipresente onde quer 

se que possa ter um receptor conectado a ela. 
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Certamente que tal converg€mcia, ou "divergemcia", se processa mais 

lentamente do que imaginavam os entusiastas da superestrada da informayao. Esse 

avant;:o, contudo, e favorecido pela interpenetrat;:ao cada vez maior das empresas de 

midia, telecomunicat;:(ies e informatica no mundo todo, incluindo o Brasil. 

Em suma, e este o novo cenario que se descortina para os vefculos de 

comunicat;:ao, de modo geral. Para o ramo de noticias, essa tecnologia sugere, no 

mfnimo, a diversificat;:ao de canais de distribuiyao. Oferecer o conteudo em diferentes 

plataformas, para atingir audiencia cada vez mais fragmentada, parece ser uma das 

senhas para se manter no novo mercado. E de tao pulverizado, esse publico passa a 

ser nao um, mas talvez milhares de diferentes alvos a serem alcant;:ados. 

Seguindo a 16gica capitalista, o futuro do setor e tanto de construt;:ao como de 

consumo. 0 impacto do "ser digital" e a emergencia de uma nova relat;:ao entre 

editores e seu publico: tomar as noticias mais relevantes e construir conexoes entre 

fomecedores e consumidores de informayao jomalistica. Noticias nao mudam o mundo 

em sua essencia, mas nos dao uma nova intelig€mcia e as ferramentas com as quais 

explora-la. Noticias nao nos dizem o que pensar ou para onde ir, mas nos ajudam a 

navegar. Noticias abrem as portas para a participat;:ao. Nos ajudam a fer "nas 

entrelinhas", ao menos quando ja possuimos algum repert6rio. 

Em 1993, ainda na pre-hist6ria da Internet, foi realizada em Sao Francisco 

(EUA) a 4" Conferencia sobre Oportunidades em Jomais e Telecomunicat;:Oes. Foi o 

primeiro evento a analisar a chegada das tecnologias online ao mercado editorial, 

numa epoca em que mal se falava em Internet ou World Wide Web. Um dos 

palestrantes, na ocasiao, foi o pesquisador Roger Fidler, diretor do Information Design 

Lab, brat;:o tecnol6gico do grupo jomalistico Knight-Ridder. Questionado sobre as 

mudant;:as que afetariam o meio jomal nos anos seguintes, Fidler afirmou que o mundo 

iria "migrar para formas eletronicas de midia e midias digitais nos pr6ximos 1 0 a 20 

anos·. 

Associando-se as frequentes projet;:oes sobre o fim dos jomais, Fidler previu 

que eles seriam substituidos por algum meio eletronico, talvez "agentes inteligentes" 

180 



alimentados por bancos de dados globais, que preparariam jomais personalizados 

para cada leitor. Tambem se imaginava que os grandes jomais perderiam sua 

identidade de marca com a digitaliza9ao das informa9oes. Hoje, Fidler reconhece que 

essas previsoes catastr6ficas estavam erradas. 

A essa altura, pelo menos cinco anos depois da entrada efetiva da Internet na 

competi9ao entre os meios de comunica9iio, parece claro que o veiculo mais 

prejudicado pela disputa do tempo do consumidor e a TV, nao os jomais. Pesquisa 

divulgada em junho de 2000 pelo lnstituto Forrester, dos EUA, revela que 78% dos 

internautas dizem estar sacrificando tempo antes dedicado a TV em detrimento da 

Web, enquanto 12% estao lendo menos jornais4
. 

No Brasil, a circula9ao dos jornais cresceu 69,43% entre 1990 e 1999, 

passando de 4,276 milhaes para 7,245 milhaes de exemplares diarios5
. Em cinco anos, 

entre 1995 e 2000, o investimento em tecnologia grafica, por parte das empresas 

jomalisticas, chegou a US$ 600 milhaes apenas em rotativas. Os jornais instalaram 

perto de 50 novos parques graficos. Em 12 meses, entre 1999 e 2000, foram lan~dos 

cinco novos titulos com tiragem superior a 100 mil exemplares. Esses numeros sao 

significativos para urn pais como o Brasil, onde o indice de leitura de jornais ainda e 

baixo. E servem como resposta a todas as previsoes que apontavam para o 

"desaparecimento" do meio impresso na virada do seculo, em decorremcia do novo 

meio. 

As empresas jornalisticas acumulam o melhor instrumental no oficio de coletar 

e transmitir informa9oes e, se ainda nao o utilizam do modo mais eficaz na Internet, 

uma das razoes e o fato de que, no fundo, todo meio de comunica9ao leva pelo menos 

uma gera9ao para entender o real significado de outro que acaba de aparecer. Os 

jomais levaram tempo para perceber o que era o radio e ambos demoraram para 

perceber o que representava a televisao. Agora, todos ainda tern dificuldade para 

compreender o que e a Internet. 

Aos jornais, a Rede oferece muito mais que a possibilidade de criar uma versao 

eletr6nica do produto impresso. Oferece busca, pesquisa e informa9iio instantanea. 
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Representa, para quem ja teve a real percepyao do novo mercado, a oportunidade de 

ampliar e fortalecer sua marca, como tambem de criar novos neg6cios interativos que 

nao dependem, necessariamente, apenas de conteudo editoriaL Significa dizer que o 

jomal pode ser um meio de conexao do leitor com servigos e produtos, e nao somente 

um provedor de noticias. Foi com essa estrategia que os maiores portais garantiram 

que milhoes de visitantes se tomassem usuaries regulares de seus serviyos - para isso 

empregando conteudo produzido por terceiros e agregado por eles. 

No Brasil, ao contrario dos EUA, as empresas jomalisticas dominam o mercado 

de Internet com megaportais. Essa e uma boa noticia para pequenos e medias jomais, 

que podem seguir a estrategia e tentar se estabelecer como portais dominantes em 

seus mercados locais. Acreditamos tambem que o site de noticias nao precisa ficar 

estritamente subordinado ao portal; os jornais impresses podem continuar funcionando 

com paginas a parte, mas financiadas em larga medida pelo portal, site de maior 

trafego e lucratividade. 

A Iongo prazo, acreditamos que os jornais terao de se preocupar menos em 

perder consumidores do produto impressa para o meio online, e mais em manter sua 

audiencia, quer esta deseje consumir informayao em papel ou na tela do computador. 

0 crescimento exponencial da Web tamara inutil a tentativa de manter os usuaries 

presos a determinada midia. E preciso pensar a Iongo prazo, e, como ja admite a 

maioria dos donos de jomais, isso implica em projetar um produto online a altura do 

meio impressa. lnvestir em portais regionais, com forte conteudo local, como e o caso 

do esforgo feito pelo Cosmo On Line, nos parece uma das altemativas. 

Ao escolher o Cosmo como objeto de estudo, nossa intenyao foi buscar pistas 

que conduzissem a plena compreensao das transformagoes que a linguagem da midia 

impressa sofre na migrayao para o suporte digital, e os elementos que a informayao 

jornalistica agrega nesse processo. Ao final de quatro anos analisando os sites de 

jomais brasileiros (tres dos quais com atengao especialmente voltada para o portal 

Cosmo, e para as homepages dos jornais campineiros), acreditamos poder oferecer 

algumas refiexoes ao crescente debate em tomo do impacto da Internet sobre o 

jornalismo. 

182 



A primeira delas diz respeito a construyao, mesmo que ainda incipiente, de uma 

linguagem que dara ao texto da noticia na Web urn aspecto diferenciado, singular. 

Essa linguagem, n6s identificamos em diferentes portais nacionais cujo foco e o 

conteudo jomalistico. Ha urn esfor<;o das grandes reda<;oes em operar em tempo real, 

fomecendo informayao instantanea, curta, telegrafica, mas possivel de ser associada a 

textos e dados ampliados, complementares. No caso do Cosmo, contudo, 

consideramos que ainda prevalece a mera tentativa de transpor o texto impresso para 

o ambiente digital, sem considerar o uso de ferramentas como o hipertexto (sem 

duvida, a principal delas), a interatividade e a muHimidia. 

0 uso de conteudo oriundo do meio impresso, na Internet, nada tern de 

ilegitimo. No entanto, parece claro que os sites de jomais muito podem fazer pelo leitor 

ao agregar, a esse conteudo, informa<;oes no modo de textos, graficos e imagens que 

nem sempre tern condi<;oes de ser oferecidos no suporte tradicional. 

Ao pretender valorizar a informayao regional, do interior paulista, o Cosmo se 

lanya numa estrategia importante para sobreviver em urn mercado cada vez mais 

dominado por grandes corpora<;oes. "Pensar globalmente e agir localmente" e uma 

frase muito difundida entre as pessoas que acompanham o desenvolvimento da 

Internet. E justamente e essa a 16gica que segue o Cosmo, ao priorizar o conteudo 

regional, seja ele jomalistico, de servi<;o ou de entretenimento. Mas o resultado desse 

esfor<;o - pelo menos, ate a presente data - nos leva a concluir que ainda existe uma 

grande distancia a ser vencida entre discurso e pratica, no caso do portal em questao. 

Para transformar-se, de fato, em urn site de referencia para o pr6spero interior 

paulista, o Cosmo necessita ampliar a politica de parcerias com jornais e demais 

veiculos de comunicayao, aprofundar a oferta de informayao localizada e agilizar o 

processo de coleta e difusao de noticias, que ainda padecem da falta de imediatismo e 

de cuidados com as nuan<;as da linguagem jomalistica mais adequada a Internet. lsso 

demanda investimentos em recursos humanos e tecnol6gicos, sem os quais e 

praticamente impossivel crescer em qualquer meio. 
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Em relac;:ao a midia Internet, de modo geral, consideramos que hB questoes 

nao resolvidas quanto a acesso, privacidade, competicrao e excesso de informac;:ao. Do 

ponto de vista do receptor, o abismo entre a propalada democratizac;:ao da informac;:ao 

representada pela Internet e sua efetiva consolidac;:ao ainda e urn problema Ionge de 

ser superado. Como observa Luis Felipe Miguef', nao se trata de permitir a auto

expressao de cada individuo, mas de encontrar formulas que garantam o acesso 

efetivo, aos meios de comunicac;:ao, do conjunto da populayao. E para esse problema, 

no que se refere especificamente ao Brasil, nao vemos nenhuma solucrao a vista. 

Quanto ao que Ciro Marcondes chama de "obesidade de informac;:ao·, 

reiteramos a velha pergunta: Afinal, quem le tanta noticia? No seculo 19, a questao 

que o jomalismo resolveu foi a escassez de informayiio; no fim do seculo 20, temos a 

situac;:ao oposta. De fato, um problema bastante atual e a abund€mcia de informayao 

indesejada. Um caminho para resolv~lo podem ser os fiHros e a personalizayao da 

noticia. Atraves desses serviyos o leitor pode restringir o noticiario as suas principais 

areas de interesse, evitando o ruido de milhares de fontes de informac;:ao diferentes. 

Por outro lado, convem pensar no que, de fato, consideramos "abundancia" de 

informayiio. As pessoas espantam-se com a quantidade de canais disponiveis na TV 

por assinatura. E ja nao causa espanto algum a existencia, ha decadas, de dezenas 

de emissoras de radio no dial. E nem de jomais ou revistas. 0 que dizer, entao, do que 

temos a disposi91io numa biblioteca ou livraria? 0 reposit6rio de informac;:ao, portanto, 

pode crescer indefinidamente, mas o tempo de leitura praticamente nao varia. Nao 

adiantaria um telefone que transportasse mais palavras por minuto do que as que 

podemos ouvir, nem uma maquina que imprimisse mil paginas por hora, porque tudo 

se afunilaria no limite da velocidade de leitura. 

A tecnologia, portanto, nao e boa, nem rna. Para a comunicac;:ao, assim como 

para os outros setores da vida em sociedade, ela sera o que fizermos deJa. Se 

quisermos que seja banal, sera; se desejarmos que seja dinamica, informativa e 

formativa, sera, tambem. 
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Sob o ponto de vista da credibilidade, consideramos importante alertar para o 

fato de que as fronteiras entre noticia, marketing, merchandising e comercio eletronico 

nos parecem cada vez mais indefinidas na Internet, aumentando a possibilidade de 

contamina9So entre conteudo editorial e ferramentas do comercio eletronico. Para nao 

desvalorizar sua principal moeda, que e a informa9So, a midia online tern a obriga9So 

de oferecer, a seus usuarios, esclarecimentos sobre os diversos tipos de investimento 

e parcerias que tenha feito com empresas de e-commerce. lsso ajudara o leitor a ter 

uma ideia da maneira como os interesses comerciais do site podem interferir no 

conteudo editorial. 

Outro aspecto a ressaltar e a habilidade que precisaremos ter para lidar com 

esse novo cenario de comunicagao, cuja expansao nao deve implicar no 

desconhecimento das midias ditas "tradicionais". Tudo indica que, durante muito 

tempo, TVs, radios e jornais permanecerao como os grandes provedores de noticias -

mesmo que a imprensa se integre em definitive a Internet ou que a TV se tome 

"interativa" e oferega programa9So sob demanda. As transformag6es tendem a manter 

o essencial, ou seja, a existencia de grandes p61os que captam, editam e distribuem 

informa9So. 

Concordamos com Sebastiao Squirra, quando ele diz que e "precipitado deixar

se seduzir pelo novo modelo, considerando somente suas caracteristicas tecnol6gicas 

e imaginando ser possivel descartar o sistema de comunica9So ate entao existente"7
. 

Urna alternativa, afirma o autor, e criar urn modelo hibrido que combine o melhor de 

cada urn: a capacidade eletronica instantanea do meio online com a qualidade do 

relato em profundidade do meio impresso. 

Acreditamos que o meio digital opera mudangas no jomalismo impresso nao 

tanto no que se refere a forma, mas a conteudo. A rapidez na veiculagao da 

informa9So e uma demanda que a Internet, o radio e a TV atendem muito bern. Aos 

jornais, cabe assumir a tarefa de explicar o fato, interpreta-lo, desdobra-lo a partir de 

suas causas e consequencias, oferecendo essa analise numa linguagem clara e 

acessivel ao leitor. Nao e pouca coisa. Trata-se, na verdade, de radicalizar uma 

postura que os jornais ja haviam assumido quando do surgimento da televisao. 
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Por fim, no que se refere ao papel do jomalista na nova midia, acreditamos 

que, ao inves de decretar seu fim, a Internet ajuda a revitalizar a profissao. A atividade 

jomalistica nao se encerra porque as pessoas ganharam mais acesso as fontes de 

inforrnao;:iio, com o advento da Web. A excessiva oferta de inforrna<;:ao, pelo contrario, 

faz com que o cidadao/leitor continue necessitando de alguem que selecione, sintetize 

e explique os fatos, na forma de noticias. 0 jomalismo ganha, portanto, novos 

instrumentos, e para os jomalistas, os desafios aumentam. 

Conceitos como etica e clareza no trato da inforrna<;:ao continuam 

fundamentais. Nao podemos usar a instantaneidade da Web como argumento para a 

publicao;:iio de noticias falsas ou mal checadas, sob pena de por em risco a 

credibilidade que faz diferenya no processo de consolidayao das empresas 

jomalisticas. 

Essencialmente, a missao em qualquer suporte de inforrnao;:iio e a mesma 

prevista pelo C6digo de Etica da profissao: relatar os fates seguindo criterios de 

isenyao (por mais ut6pico que isso possa parecer) e proporcionar instrumentos 

intelectuais aos cidadaos para que interpretem o mundo e exeryam uma vigilancia 

critica do poder. As aptidoes para essa tarefa, portanto, tambem sao as mesmas em 

qualquer suporte: born conhecimento do mundo contemporaneo; capacidade de 

analisar e interpretar a inforrnao;:iio, de julgar a validade das fontes e de sintetizar, 

priorizar e narrar os fates, alem de um grande sentido de justiya e responsabilidade 

social perante os leitores, cujos interesses devemos defender. 

E preciso checar sempre a consistencia da inforrnao;:iio mesmo na Internet, 

onde a imposio;:iio da velocidade nao deve, em momento algum, sobrepor-se a 
qualidade do produto "notfcia". Matt Drudge, o homem que, por conta da relutancia de 

uma revista, "furou" a imprensa mundial ao anunciar o romance entre Bill Clinton e 

Monica Lewinsky, pode ate fazer muito sucesso com o seu estilo de reportagem. Mas, 

para n6s, transforrna-se num exemplo acabado de antijomalismo ao defender o 

"publique primeiro, cheque depois". "Furar", para Drudge, e ver um fato mencionado 

em seu site, antes de ve-lo em qualquer outro Iugar. lsso parece muito diferente 

daquilo que realmente definimos como "cobrir uma hist6ria": pegar o telefone, ir atras 
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de fatos e pessoas, fazer perguntas, comparar informa91ies. Na 16gica "drudgiana", por 

que se dar a esse trabalho se podemos sentar e esperar que e-mails anonimos 

cheguem ao nosso computador? 

Descobrir, apurar e escrever reportagens e algo muito dificil de fazer em 

qualquer meio, ate na Internet. Mas nossa tarefa, como jomalistas, continua sendo 

essa: faze-las. 
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Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) • Rede de longa distancia 

criada em 1969 pela Advanced Research Projects Agency (Arpa, atualmente Defense 

Advanced Projects Research Agency, ou Darpa) em cons6rcio com as principais 

universidades e centres de pesquisa dos Estados Unidos, com o objetivo especifico de 

investigar a utilidade da comunica~o de dados em alta velocidade para fins militares. 

E conhecida como a rede-mae da Internet e foi colocada fora de opera~o em 1990, 

posto que estruturas altemativas de redes ja cumpriam seu papel nos EUA 

Banda estreita - Esse termo e geralmente utilizado para definir conexoes em rede via 

telefonica de cobre comum com os modens atualmente mais usados- de 14.4, 28.8, 

33.6 e 56 Kbps (velocidade de 1.000 bits por segundo); 

Banda larga • Uma conexao em banda larga e aquela que permite a transmissao de 

alta quantidade de informa~o na Rede. Urn exemplo: os cabos das TVs por 

assinatura. Ver Largura de banda. 

Banner - lmagem grafica que anuncia um produto ou empresa, em geral atraves de 

urn gif (graphics interchange format), com um link que remete o usuario, case este 

"clique" sobre o banner, para o site do anunciante. Um gff, por sua vez, e uma figure 

(animada ou nao) feita para a Internet. 

BBS (Bulletin Board System) - Pequenas redes de computadores que permitem a 

seus integrantes a troca de mensagens e arquivos entre si, atraves de tecnologia 

simples e barata. 0 surgimento das BBS nos Estados Unidos, na decada de 80, foi um 

dos fatores que ajudaram no aumento exponencial das comunica¢es entre vanas 

redes, sintetizadas depois na Internet. 

Bit- A menor unidade de informa~o utilizada em informatica. Corresponde a 0 (zero) 

ou 1 (um), ligado/desligado, presenya/ausencia etc. 

Browser (navegador)- E o programa utilizado para visualizar as paginas da WWW. 

Os mais conhecidos sao o Internet Explorer e o Netscape Navigator. 
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Cern - Trata-se do European Laboratory for Particle Physics, possivelmente o mais 

importante centro para pesquisas avan9adas em fisica nuclear e de particulas, 

localizado em Genebra, Sui9S. 0 nome Cern relaciona-se a sua designa~o anterior, 

Conseil Europeen pour Ia Recherche Nucleaire. Para as usuaries da Internet, e 
conhecido como o local onde foi desenvolvida a Web. 

Chat - Termo ingles que significa bate-papa, conversa; e utilizado para designar 

servi9os onde usuaries de redes de computador podem trocar mensagens em tempo 

real na forma de conversa escrita na tela. 

Chip - Dispositive a base de silicic, no qual um conjunto de circuitos eletronicos 

microsc6picos e impressa fotograficamente para criar dispositivos passives e ativos 

dentro de uma estrutura s61ida. 

Ciberespa~;o - Do ingles •cyberspace", o termo foi cunhado pelo escritor William 

Gibson no livro Neuromancer. Designa~o habitualmente dada ao ambiente artificial 

projetado pelo computador. Mundo virtual, onde transitam as mais diferentes formas de 

informa~o e de rela96es sociais, por meios eletronicos. 

Default- Termo em ingles que originalmente significava falta de aviso, de provas au de 

pagamento, mas que, com o tempo, passou a significar o valor padrao. Na informatica, 

significa o valor definido pelo fabricante, mas que pede ser alterado. Em outras 

palavras, num panimetro que pode ser modificado pelo usuario, o "default" e o valor 

padrao. 

Digital - Tude aquila que e representado por meio de digitos. 0 rel6gio digital e aquele 

que apresenta as algarismos no Iugar dos ponteiros. Na informatica, entretanto, digital 

tern sido utilizado como sinonimo de binario. 

Download - "Fazer o download" de um arquivo (uma imagem, um programa) significa 

traziHo de algum ponte da Rede e guarda-lo na mem6ria do computador. 
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E-mail (correio eletronico) - Meio de comunica~o baseado no envio, recep~o e 

armazenagem de mensagens por sistemas de transmissao eletronica, atraves das 

redes de computadores. Cada usuario de e-mail possui urn ou mais endereyos para 

corresponder-se. 

Hardware - Na informatica, e tudo o que se refere ao computador como maquina e 

seus dispositivos. Exemplos: CPU, placas, mouse, impressora. 

Homepage - Pagina inicial de urn site da Web, referenciada por urn endere90 

eletr6nico ou hiperlink. Escrita em HTML, pode center textos, imagens, sons e links 

para outras paginas ou outros servidores da Internet. 

Host - Teoricamente, e o computador principal de uma rede hierarquica. Na pratica, 

chamamos de "host" qualquer computador que esteja conectado a uma rede e envie 

inforrna9(ies para outro. 

HTML (Hypertext Markup Language) - Linguagem padrao usada para escrever 

paginas de documentos para a Web. E uma variante da SGML (Standard Generalized 

Markup Language), bern mais facil de aprender e usar, possibilitando preparar 

documentos com graficos e links para outros documentos. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Protocolo de transferencia de hipertexto. 

Controla o envio de uma pagina em HTML de urn servidor para urn cliente. 

Information super-highway - Auto-estrada da informa~o. Conjunto de ligac;:oes entre 

computadores, formando uma rede de redes, com meios de comunica~o 

extremamente rapidos. Nome as vezes usado abusivamente para designar as redes 

atualmente existentes, em particular a Internet 

Internet - 0 maior sistema inter-redes do planeta; rede mundial de computadores que 

interliga outras redes menores em varios paises. 

201 



Laptop - 0 primeiro computador construido para ser portatil; foi substituido depois pelo 

Notebook, mas a designa9ao ainda e utilizada. 

Largura de banda - Termo que designa a quantidade de informayao passive! de ser 

transmitida por unidade de tempo, num determinado meio de comunicayao (fio, onda 

de radio, fibra 6tica etc.). Normalmente medida em bits, kilobits e megabits por 

segundo. Ver Banda larga. 

Link ou hiperlink - "Ponteiro" ou palavra-chave destacada em urn texto, que quando 

"clicada" nos leva para o assunto desejado, mesmo que este esteja em outro arquivo 

ou servidor. 

Modem - E o dispositive que converte os sinais digitais gerados pelo computador em 

sinais anal6gicos modulados (para permitir a sua transmissao por linhas telefonicas). 

Na outra ponta, o modem transforma os sinais anal6gicos recebidos novamente em 

sinais digitais. Na informatica, os modems sao frequentemente usados para trocar 

informay6es e programas entre computadores. Sao imprescindiveis para o acesso a 

servi9os de informayao online e a redes como a Internet. 

Multimidia - Os equipamentos e softwares com esta tecnologia trabalham 

simultaneamente com sons, imagens e textos. Em uma mesma tela de computador, e 

possivel receber informayaes atraves de videos, fotos, graficos, trilhas sonoras e 

textos. 

Navegagiio - Ato de conectar-se a diferentes computadores da Rede distribuidos pelo 

mundo, usando as facilidades fomecidas pelas ferramentas de navega9ao ou browsers 

(Netscape, Internet Explorer). 

Off line - Desligado. Estado fisico de qualquer equipamento que poderia estar, mas 

nao esta online, ou aquilo que nao esta diretamente ligado ao computador. 
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Online - Expressao em ingh!ls que pode ser aplicada em varios casos: pronto para ser 

utilizado, que pode ser acessado via computador, computador ou usuario conectados a 

uma rede. 

Page views - Paginas totalmente carregadas no navegador (browse() do computador e 

vistas pelo usuano. 0 registro de page views contribui para verificar a audiencia dos 

sites. 

Palmtop - Pequeno computador que ja vern com programas gravados, nao tern 

unidade de disco e cabe na palma da mao. Pertence a categoria dos PDAs 

(assistentes pessoais digitais). 

Portal - Site que funciona como "porta de entrada" para a Internet. Oferece sistemas 

de busca de inforrnayoes, bate-papo, noticias atualizadas, e-mail gratuito, links para 

outros sites e demais servi9os destinados a atender a comunidade de intemautas. 

Rede - Quando grifada neste trabalho com maiuscula, refere-se a Internet. 

Servidor - Uma das denomina9oes mais comuns dadas a urn computador 

perrnanentemente conectado a Internet, que executa uma ou mais fun9oes. Pode ser o 

host onde as paginas de urn site ficam hospedadas, pode ser o computador que 

recebe e envia os e-mails dos usuaries domesticos. 

Site - Urn site e uma localizayao na WWW. Utiliza-se a palavra para definir o conjunto 

total de paginas que ficam abaixo da URL inicial. 0 mesmo que website. 

Software - Todo e qualquer conjunto de instru9oes executadas no computador. Pode 

ser urn programa, urn sistema operacional, uma linguagem, urn aplicativo, 

independente da funyao, do tamanho, ou da forma. 

URL (Uniform Resource Locator) - 0 endere9o de urn site na Internet. Tipicamente, 

urn endereyo (URL) especifica o tipo de protocolo utilizado na transferencia, seguido 
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de dois pontes e barra dupla, para depois indicar o nome do computador, o diret6rio e 

o nome do documento procurado. Exemplo: http:llwww.zaz.eom.br/noticiaslindex.htm. 

Webcasting - E a entrega automatica de informayiies atualizadas e personalizadas, 

atraves da Web. Tambem chamada de tecnologia push. 

WWW (World Wide Web) - Literalmente, "teia de alcance mundial". Baseada em 

hipertextos, integra diversos servi~s que oferecem acesso, atraves de hipertinks, a 

recursos multimidia da Internet. Responsavel pela popularizayao da Rede. 
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integra das entrevistas com os jornalistas 

• Wanda Jorge, editora-executiva do Cosmo On Line -10/12/2000 

1. Em nossa ultima conversa, voce falou sabre o "pop-up~ como um recurso altemativo ao hipertexto. 
Onde e passive/ encontrar esse recurso, dentro do Cosmo? 

Resposta - Ja usamos o "pop-up" em algumas situa¢es especificas, como pesquisas e enquetes. Nllo 
costumamos usa-lo com recurso fixo, apesar de sabermos que e uma boa atternativa ao problema do 
excesso de links dentro de urn texto. 

2. 0 que voce pode definir como ''interativo" no Cosmo On Une? De que forma voces procuram 
estabelecer e manter o di8/ogo com o /eitor? 

Resposta- 0 "RepOrter Cosmo", dentro da S€9llo de Cidades, e urn exemplo de interatividade. 0 leiter 
pode enviar denuncias, reclamac;Oes e sugestllo de pautas. Se a materia e feita, n6s damos o credito ao 
leitor, pela sugestllo. Outro exemplo eo "lnvente o Final", dentro do Cosmo Crianc;a. N6s apresentamos 
uma historinha e quem propuser o melhor final ganha premios. Essa prom<:JC<ijo e mensa!. Urn terceiro 
exernplo: "A Voz dos Viajantes"., uma S€9llo onde os leitores podem relatar experiencias de viagens. 

A escolha do mascote da pagina de quadrinhos foi feita pelos intennautas. E durante as ultimas eleic;Oes 
municipais, simulamos votac;Oes virtuais em 19 cidades cobertas pelo Cosmo. Houve bate-papo com os 
candidatos no primeiro e no segundo tumo. Com o prefeito eleito de Campinas, Antonio da Costa Santos, 
fizemos a primeira cotetiva online. Foi urn sucesso. Agora, vamos comec;ar a entrevistar os secretarios. 

Alem disso, promovemos chats semanais sobre os mats variados temas e Iemos por principio responder 
a todos os a-mails que nos sllo enviados pelos leitores. 

3. Quantos sites independentes estao hoje associados ao Cosmo? 

Resposta - Agronauta, Mundo Azul, HQ, Jogo de Cartes, Neuronic e Pescaventura sllo alguns exemplos 
de sites parceiros. Em breve, teremos tambiim o Cidadania Digital. 

4. Por que os jomais do grupo RAG (Correia Popular e Diflrio do Povo) promovem tilo pouco o portal 
Cosmo, quando deveria ocorrer exatamente o contrario? 

Resposta - Todo mundo concorda que essa promCJC<ijo seria importante, mas a verdade e que a pratica e 
uma e a teoria, outra. Ainda nllo Iemos essa tradi9lio na casa. Urn exemplo: o material sobre a crise no 
Oriente Medio, que ficou multo born, mas que os nossos jomais simplesmente ignoram. Chego a 
conclusllo de que muitos jomalistas ainda nllo tern o hilbito de usar a Web como fonte de consulta. Usam 
a rede apenas residualmente e nllo checam nem o seu pr6prio portal. Existe uma falta de prepare no uso 
dessa midia. A lntennet ainda nllo comp6e, de fato, o cotidiano das reda¢es, e nllo s6 aqui em 
Campinas. 

5. Quais os servi((os gratuitos que o Cosmo oferece a seus usuarios? 

Resposta- Webmail (servic;o de correio eletr6nico), Cosmo Expresso (boletim diario com noticias do 
interior paulista, novidades e lanc;amentos) e Glassificados, por exernplo. 

6. Existe alguma forma de •persona/izar• as intormar;Oes no Cosmo, a exemplo do Meu Universo, do UOL? 

Resposta - Esse projeto esta em andamento. Pretendemos personalizar o Cosmo Expresso. 

7. Conteudo produzido na redBf{lo do Cosmo esta servindo aos jomais da RAG? 

Resposta - lnfelizmente, as reda¢es dos impresses ainda nllo usam tanto o material produzido por n6s. 
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8. Existe a/gum canal de a-commerce dentro do portal? 

Resposta - 0 setor comercial esta criando o Cosmo Shopping. Mas estamos indo com cuidado, porque 
essa area precisa de uma estrutura de seguran9a muito grande. 

9. Quais as agencies noticiosas que atendem o Cosmo? 

Resposta - Basicamente, as mesmas que atendem os jornais da casa: Associated Press, Agencia 
Estado, 0 Dia, Reuters, Agencia France Press. Mas Iemos utilizado muito pouco o material das agencias 
noticiosas, porque nosso objetivo e regionalizar a inform~o cada vez. mais. Essa e nossa prioridade. 

10. Quem e concorrente do Cosmo na regiiio? 

Resposta - Podernos dizer que disputamos espac;o com os sites da EPTV, AG Interior e com as sec;;6es 
de cidades do Terra e do UOL. 

• Wilson Marini, ex-editor-chefe do Correio Popular e Diario do Povo - 06/09/2000 
(por e-mail) 

1. Considerando que voce e um dos pioneiros nessa area, em sao Paulo, gostaria que historiasse, do 
modo que for mais conveniente, a criagao do Correia Popular Digital e do Oiario do Povo Web. 

Resposta - A diretoria do Correio Popular entendeu, a epoca, que a Internet havia chegado para ficar e 
que uma empresa com essa importancia regional deveria dar os primeiros passos naquele momento. Era 
1995 e a rede mundial era algo novo e ja explosive, mas os jomais regionais tinham multas dUvidas sobre 
como fazer o planejamento estrategico. T!nhamos a noc;ao, porem, de que deveriamos com898f e depois 
seguir a trilha. A mesma filosofia norieou o Diario do Povo a partir de setembro de 96, quando assumi a 
chefia da red~. corn a difer8n98 que pudemos, ali, inovar em rel~o a concorrencia local ( o Correia, 
mesmo sendo do mesmo grupo), com a realizac;ao da primelra sala de entrevistas. Foi com o prefelto 
Francisco Amaral, que respondeu as perguntas dos internautas que chegavam por e-mail. Nao era uma 
sala de bate-papo online, pois nile tinhamos esse programa. Tentavamos simular uma conversa 
reproduzindo na pagina as perguntas e respostas e atualizando a todo momenta. 0 intemauta tinha de 
acionar o botilo de Atualizar, para acompanhar a conversa. Mas funcionou. Outras entrevistas foram 
feltas, como a do comandante da Policia Militar, respondendo a perguntas sobre violencia. 

Ainda no Diario, lembro-me de uma boa prest~ de servic;os quando caiu uma ponte na Marginal T!ete, 
em sao Paulo, e o transite de Gampinas a Capital foi afetado seriamente. Entramos com ultimas noticias 
a partir das 5 horas da madrugada, antecipando-nos inclusive aos takes das agencias de noticias e dos 
pr6prios sites da Capital. 0 espirito era ode radio: dar boletins atualizados sobre como cihegar a Silo 
Paulo, desvios, alertas, orient~o. Dobrou o numero de acessos no primelro dia. Exploramos isso no 
jomal impressa, que chamava para a novidade na Net. 

2. Que ideias voce defende sobre o modo de oferecer conteUdo na nova midia? 

Resposta - 0 jomal na Internet nao pode ser uma mera reprodugao des materias e paginas do impressa. 
Deve buscar a sua linguagem pr6pria e existem muitos caminhos para isso. Um deles e a atualiza9iio 
permanente, de modo a complementar (atualizar) as noticias do jomal de papel. Se o jornal impressa 
noticia um transplante de cora9ijo realizado corn exito, 0 jomal online deve dar 0 estado de saude do 
paciente. Nao da mais para esperar o jomal do dia seguinte para saber como andam as coisas. E nao d8 
para depender dos horarios limitados da televisilo. Entao, no escrit6rio ou ern casa, entramos na Net para 
saber a sequencia daqueles assuntos que nos interessam: a assernbleia que vai decidir se os motoristas 
entram em greve, por ai, alem, e clara, do imprevisto. 

0 papel de um jomal na Net e tambem ode orient~ de uma comunidade em casos de emergencia. 
lmaginem uma cidade em panico com uma enchente ou uma epidemia, ou contamin~ do meio 
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ambiente. A Net ainda n8o foi usada de fonna ampla para isso, mas ainda vai chegar o dia em que uma 
cidade paralisada vai se vottar para os computadores para saber o que fazer, se podemos sair de casa, 
em que horario, que providencias tomar, quais os trajetos possiveis etc. Sobrevivencia mesmo, na cidade 
grande. E o papel que cabe ao radio, volto a dizer, que a Internet pode fazer do seu jeito, nem melhor, 
nem pior. 

3. Quais as vantagens e desvantagens que voce aponta na midia online, em re/ag8o ao meio impressa? 

Resposta - A instantaneidade parece ser a vantagem 6bvia; desvantagem e o acesso, que pode ser mais 
instigante, mas e mais complicado para uma parte das pessoas. T em de ter urn computador e este nao 
pode ser compartilhado, ao contrario do jomal, que uma familia pode dividir em cademos no cafe da 
manha; cada urn le urn peda9Q e depois faz trocas entre sL 

4. A Internet vai decretar o fim dos edilores? Ou voce se a/inha com os que defendem exatamente o 
contrario? 

Resposta - Fim dos jomalistas? Jamais. 0 jomalismo nasceu com a humanidade. Reportar e da 
essencia humana. Nao hit civili~ sem imprensa, seja escrita ou eletr6nica. Se urn dia acabar o jornal 
impressa (acho que isso nunca vai acontecer), os editores vao migrar para outros meios, Internet 
inclusive. 

5. Gostaria de uma avaliaqiio sua sobre o Cosmo On Une, uma •crta• dos servif;os noticiasos digitais que 
voce implantou em Gampinas. 

Resposta - Essa e a pergunta mais dificil, pois o Cosmo pareoe seguir as tendencias de todos os sites. 
Retlne as qualidades (os defeitos ninguem sabe ainda quais sao) de varios e tenta seguir a onda. Eu diria 
que e coerente com a expectative dos intemautas e 0 conhecimento tecnol6gico disponivel, mas nao sei 
se isso e uma avaliac;a<>. 

• Mauro Malin, editor do Observat6rio da lmprensa - 16/12/97 (por e-mail) 

1. Que tipo de conceito voce tem do jomalismo online e quais as mudanyas que, em sua opiniao, o novo 
meio vai operar- ou ja esta operando- nas reda¢es? 

Resposta - Esta pergunta e excessivamente abrangente. Repare bem nas palavras que usou. "Que tipo 
de conceito voce tem?", "que mudangas vai operar?" Na minha opiniao, 0 divisor de aguas nao eon-line, 
impressa, televisivo, radiof6nico. 0 divisor de aguas decisive eo contetldo. Por exernplo: "jornalismo 
como fungao publica" comparado a "jomalismo como produgao de mercadoria para venda". Ou: 
"jomalismo de qualidade" versus "jornalismo subordinado as normas do entretenimento" (que tende 
sempre a superficialidade, a fragmentagao e ao sensacionalismo). 

A mudan<;a principal tern aver como formate industrial do trabalho jornalistico. Texto eletr6nico 
teletransportado e muito diferente de imprimir jomais e revistas e distrtbuir por rneio de urna frota de 
caminhOes. Acontece que para a maioria os meios convencionais ainda serao os unicos meios, e por urn 
born tempo. Mas o advento do texto eletr6nico muda tudo, porque muda o processo de tras para a frente. 
Se, hoje, todo o processo precisa ser planejado de tras para a frente em fungao do memento em que o 
jomal chega as maos do leitor, amanha isso se modificara, assim como ja houve mudangas com a 
introdu<;ao da informatica nas reda¢es (reprogramagao do processo, de tras para a frente, em fungao do 
momento em que o produto da redagao chega a grafica). 

0 correlo eletr6nico e os mecanismos de busca tambem mudam muita coisa, sobretudo a partir do 
memento em que voce tern cole¢es de jornais colocadas na rede, como e o caso da Fo/ha de S. Paulo. A 
manelra de fazer uma consuita e muito diferente. Por enquanto, a rnaioria nao sabe nem que isso extste, 
quanto mais usar os instrumentos disponivels. Mas a mesma coisa aconteceu a cada etapa da mudanc;a 
tecnol6gica. 
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2. Em sua pa/estra na EGA sobre jomalismo online, voce abordou a mudam;a que esta ocorrendo no ato 
de escrever. Gostaria que voce comentasse esse assunto. 

Resposta - A mudam;a tem a ver com o texto eletr6nico. Hoje, e um processo que abrange todos os 
trabalhadores intelectuais e ja uma parte dos estudantes. Mas ainda nao conhec;;o estudos especificos 
sobre as modalidades de mudanya. Deve haver, mas nao conhec;;o. 

3. Emsuas palestras, voce costume dizerque "um meio naomata o outro~ Tambemgostaria de um 
comentario a respeito. 

Resposta - Sempre que um melo de comuni~ novo surgiu, imaginou-se que o melo dominante 
naquele momento viria a ser eliminado pelo meio emergente. E isso jamais aconteceu. McLuhan previu o 
tim do texto impressa, e nunca houve tanto texto impressa. Mas quem produz texto impressa nao pode 
ignorer a existencia, por exemplo, do cinema e da televisao. Nao e que "nao pode ignorer". E que nao 
consegue ignorar, porque a base coletiva de pe~ das coisas do mundo muda. 0 ensino muda, os 
jomalistas hoje em a<;:ao ja nasceram no mundo do cinema e do radio, todos, e, na grande maioria, no 
mundo da televisao. E daqui a poucos anos, todos terao nascido no mundo do micro e da Internet. 

4. Durante uma pa/estra em Fortaleza, no ano passado, voce observou que o texto cfgital aftera a nossa 
re/at;iio com o tempo e o espaqo; "e uma ruptura~ segundo suas pa/avras. Pec;;o comentario a respeito. 

Resposta - Porque altera nossa maneira de trabalhar com a palavra, que e a tenramenta magna de 
transmissao do pensamento. A oralidade se da em apenas uma dimensao, a do tempo. A escrita se da 
em duas dimens6es, ordenada e abcissa. Aqui, voce tem as duas dimens6es do plano e uma nova 
rela<;:iio com o espB90 geogrilfico. A comuni~ tinha de ser sincronizada: um tala, o outro escuta, e os 
dois estao face a face. Com a escrita, isso podia ser feito com grandes diterenyas de tempo e de esp890. 
Com o telefone, o esp890 deixa de ser obstaculo, mas o tempo volta a ser requisite, pois os interlocutores 
devem se falar. Com o fax, pela primelra vez, a distancia e o tempo delxaram de ser obstaculos. Mas o 
fax transmite imagens, nao texto em modo 16gico. 0 texto eletr6nico teletransportado transmite texto 
enquanto tal. Como e de base telefonica, coloca os dois interiocutores em pe de igualdade: e a chamada 
interatividade. Como a escrita e condicionada sempre a um publico real ou imaginado, se eu escrevo para 
quem pode me responder, a maneira de escrever muda. Como, ainda nao se sabe exatamente. 

5. ·os meios de comunicagao vao se desestrufurar com essas novas tecno/ogias". Voce tamoom disse 
isso em Fortaleza, ha um ano e meio. Em sua opiniiio, esse fen6meno ja esta ocorrendo? 

Resposta - Ja, mas e em fun<;:iio de todo um conjunto de novas tecnologias, que incluem cabo, satelite, 
telefonia celular m6vel, revolu<;:iio da intormatica em dire<;:ao a um computador barato ligado em rede. 

6. lnteratividade: essa pa/avra e multo faleda e pouco entendida hoje. Gostaria de uma definigiio sua. E 
uma utopia ou um fato concreto, em sua opiniao? Como os veiculos podem pratic&-la? 0 que muda com 
e/a? 

Resposta - lnteratividade traduzida no plano do serviyo que o meio de comuni~ presta significa nao 
mais se dirigir a um publico indistinto, amplo e heterogeneo, mas a grupos cada vez mais definidos, e 
depois (ja C0f'lle90U este processo, com o "pointcast") ao individuo, mesmo. lsso muda tudo. Eu conto 
uma hist6ria numa converse pessoal com voce de um jeito, e para o pUblico de outro jeito. Sempre e 
assim. 

7. Outra questao que voce tamoom costume abordar e a •qualidade da informagao". Como obttJ.-Ja? Como 
medi-Ja? 

Resposta - E um problema editorial extremamente complexo. Nao da para responder assim. 
Basicamente, depende do perfil do meu publico e da qualidade intelectual da minha reda<;:iio. E uma 
combina<;:ao desses dois vetores basicos. Se eu me dirijo a pessoas com pouca educa<;:ao, pouco 
conhecimento, posso faz6-lo com gente competente ou rasa. Silo duas Dp96es diferentes. No primeiro 
caso, vou seduzir cornpletamente essa gente. No segundo, nem tanto, mas pode-se criar uma empatia. 
Posso querer me dirigir a um publico culto com gente inculta, tambem. Nao vai dar certo. Tambem 
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depende da concorrencia. Se estou sozinho, fa90 mais ou menos o que quero, digamos assim. A 
concorrencia me obriga a pensar em outras coisas e a fazer outras coisas. 

• No dia 08/08/97, encaminhamos, pore-mail, dez perguntas aos jornalistas Rui 
Motta (Diario do Povo, Campinas.SP), Maria Jose Basso (Correio Popular, 
Campinas.SP), Ronald Junqueiro (0 Liberal, Belem-PA) e Paulo Martins (0 
Povo, Fortaleza - CE), editores dos sites de seus respectivos jornais. Dos 
quatro, apenas Paulo Martins nao respondeu. 

1. Ha quanto tempo existe o website que voce edita equal a proposta especifica dele (se ha uma) em 
reJagao ao jomal impressa? 

Rui Motta- A primeira versiio do Diano do Povo Web entrou no ar no dia 5 de abril de 1997, domingo. 0 
desenvolvimento do projeto !eve inicio a 15 de dezembro do ano anterior, ocupando algumas atividades: 

a. Treinamento do pessoal 
b. Estrutu"'98<> da equipe 
c. Pesquisa de sites jomalisticos 
d. Desenvolvimento da home page e estrutura editorial do novo veiculo 
e. Discussiio de conteUdo 
f. Aprowyao do projeto como urn todo 

A proposta passou por varios estagios. lnicialmente, talvez por for<;:a da inexperiencia e falta de pesquisa 
de interesse do leitor, tinhamos como meta a mera reprodugao online do noticiario impressa do jornal
origem. Obviamente, explorando aspectos IUdicos, a cor, animaqao e uma nova disposi~o editorial 
adequada a linguagem da Internet. 

Numa fase seguinte, uma pesquisa semanal nos perrnitia vislumbrar os assuntos de maior interesse do 
lei! or, mostrando urn ranking das paginas mais visitadas. Com isto, fomos adequando a nossa proposta, 
ate que procedemos uma reformulaqao total do site- a partir de 7 de setembro de 1997- privilegiando os 
assuntos de maior interesse. 

Nesta nova versao, o noticiano curto de assuntos do dia (Acontecendo) assumiu esp89Q preponderante na 
home page , abrindo o jomal. E, na sequencia, foram privilegiadas as inform~ de espories, roteiros 
culturais e lazer, e servi905 (info~ sobre indicadores economicos, previsao de tempo, hor6scopo, 
resultados de jogos e classificaqao de futebol, resuHados de loterias, programaqao de 1V, filmes 
programados e resumo de novelas). 

Maria Jose Basso - 0 primeiro site do Correio Popular, desde o inicio chamado de Correia Popular 
Digital, foi criado experimentalmente em maio de 97. Em agosto de 97 o site entrou definitivamente na 
rede e passou a ser atualizado diariamente. 
Desde a primeira versao, mudamos muitos pre-conceitos e incluimos urn leque bastante diversificado de 
inforrna<;Oes. A proposta do Correia Digital e oferecer noticias curtas, em tempo real, e com o perfil que o 
nosso usuano espera, qual seja, de servi90 e entretenimento. T emos uma experiencia bem-sucedida com 
propostas de interatividade, outro nicho que acreditamos importante, com vot~ diarias sobre temas 
polemicos e f6runs semanais. 
Nossa intenqao nao e fazer uma resenha do papel e sim estabeleoer uma paroeria onde o meio impressa 
fomece ao leitor a inforrnaqao analitica e n6s a inforrnaqao para consumo imediato, urn sempre 
complementando o outro. 

Ronald Junqueiro- 0 jornal entrou no ar, em fase experimental, a partir de junho de 1996. Oficialmente, 
estamos na Web a partir de janeiro de 1997. Num primeiro momenta, o jornal online tomou como fonte a 
produgao do noticiario local, valorizando a regiao. Hoje ampliou tambem a oferta de noticiario em 
cobertura nacional, e numa terceira fase planeja criar se<;6es pr6prias como a seqao Amazonia, agenda 
local e de valorizaqao de produqao cultural, como eo caso da seqao Porta-Retrato. 

2. Quantos acessos diarios o site registra, em meers, desde sua cnagao? 
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Motta- A media diaria computada em nossa pesquisa e de 266 usuariosldia. Esclarecemos que, pelo 
nosso criterio de pesquisa, no caso do mesmo usuario acessar mais de uma vez. o site, registra-se urn 
unico acesso. 

Basso - Temos uma media de 1.200 a 1.600 acessosldia, dependendo do dia da semana. 

Junqueiro - Atualmente o jomal tern, em media, seis mil acessos!dia 

3. 0 site e mais acessado em que periodo do dia e em qual dia (ou dias) da semana? 

Motta - Aqui cabe uma obs~ importante. Na primeira versao do Diario do Povo Web, quando 
privilegiavamos a reprodu9i'io do jomal impresso, o pico de acesso se mantinha entre 18h30 e 21h. Na 
nova versao, com maior enfase em informayao de ultima hora e servi9QS, o pico de acesso se situa entre 
14h e 19h. 

Basso - Observamos uma frequencia maior de consultas as segundas e quintas e, atualmente, nos 
periodos do inicio de manha e final da tarde. Nesse item cabe uma observa9i'io: como temos muitos 
leitores na Unicamp, acabamos tendo uma regularidade durante todo o dia 

Junqueiro - logo na atualiza9i'io, quando o jomal vai para a Web com nova edi9i'io, por volta da meia
noite, e depois das seis da tarde do dia seguinte. 0 final de semana tern mais acessos. 

4. Como esta montada sua equipe e em que horarios eta opera? 

Motta - A equipe e bastante reduzida em fun98o das necessidades de operayiio. 0 site esta sendo 
atualizado a partir das 8h ate 23h, diariamente, de segunde a sexla-feira. Aos sabados, e atualizado das 
11h as 18h. E aos domingos, das 16h as 23h30. 

Para esse trabalho, contamos com dois operadores de HTML que cobrem os periodos manhii/tarde/noite. 
Pela manha, uma estagiaria, sob supervisee da Chefia de Reportagem, atualiza as ultimas noticias e os 
servi905 basicos. 

A partir das 16h, assume como editor, respondendo pelas informa<;Oes do site e atualizando a reprodugao 
das noticias do jomal impresso. 

Basso - A equipe e formada por cinco pessoas: uma editora, uma assistente, dois webdesigners e urn 
tecnico em HTML. Trabalhamos em horarios altemados, cobrindo urn expediente que vai des 7h a Oh 
diariamente. Aos finais de semana, em razao dos esquemas de plantae, esse horario pode sofrer 
altera<;Oes. 

Junqueiro- Temos uma reda9i'io pequena, formada por urn editor executiVe, urn redator e urn produtor. 
Na parte tecnica temos dois webdesigner e urn estagiario. 

5. 0 website ja recebe receita publicitaria? De que tontes (anunciantes)? 

Motta - Existem contatos neste sentido. A empresa e filiade a BIA, egencia que conglomera varies jomais 
da rede e comercializa espa9Q. Por enquanto, a receita obtida nao corresponde aos custos operacionais. 
A versao digital do jomal e mantida com interesse institucional. 

Basso- Estamos filiados a Brasil Internet Associados (BIA), que congrega 18 velculos de comunica9i'io 
do Pais com o objetiVo de comercializar publicidade em conjunto. Temos hoje na capa de home page dois 
amlncios e urn patrocinio de curso pre-vestibular na pitgina respective. 

Junqueiro - 0 departamento comercial esta sendo estruturado. Os amlncios existentes na pitgina 
atualmente fazem parte de urn sistema de associa9i'io para veicula98o nacional, atraves da BIA. 

6. Qual a pagina (au seqao) mais consultada no site que o senhor edila? 

Motta - Nessa pesquisa tern apontado que os assuntos relacionados a esportes tern maier procura. 

Basso - Informatica, Economia e Esportes, embora uma pesquisa felta atraves de cadestro espontfmeo 
mostre que OS interesses sao bastante diversificadOS. 
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Junquelro - Noticiario geral e esporte. 

7. Em sua opinii!io, o que muda na linguagem dos jomais online em relagiio ao meio impressa? 

Motta - Nao creio em absolutismos em termos de Internet. Mas existem varies tendencies que podem ser 
detectadas e algumas fonnas consagradas pelo bom-senso. A linguagem nos jomais online deve estar 
necessariamente coerente com o veiculo que representa, como no nosso caso. 0 que pode ocorrer e uma 
tentative de sintese do noticiario, a partir de uma linguagem mais plana, mais direta e resumida. A 
imagem, na Internet, tern uma vaiorizayao acentuada em relayao ao texio que, convenhamos, e bastante 
desconfortavel. 

No entanto, uma aparente contradi~o se apresenta: o esp890 no universe da rede e ilimitado, o que 
pennite a alocayao de textos mais longos e complexes que o leitor interessado pode imprimir para 
consulta posterior. Acredlto que essa forma deve estar explicitada no site, de modo a atingir este leitor 
especifico. 

Basso - 0 internauta quer agilidade. Esse eo principal preoeito. A linguagem esta sendo depurada 
diariamente por todos que mexem com essa nova mldia. 

Junqueiro - Em termos de formato, a apresent~o e diferente. Mas em termos de conteUdo, no que se 
refere ao noticiario, pouca coisa muda e isso se deve apenas a orientayao editorial. Aqui n6s trabalhamos 
com contetldo integral. 

B. Sua expariencia profiSSional e fortemente ca/cada no joma/ismo impressa. Como base ne/a, que 
vantagens e desvantagens do maio online voce ve neste momento, em relagiio as midias tradicionais? 

Motta -A divulgayao de dados atraves da Internet e, por si s6, uma grande vantagem. 0 meio confere ao 
jomalismo urn novo patamar de agilidade, pennitindo a criayao de uma nova forma de expressao. Este 
formato e ainda urn embriao: o que me parece e que o aproveitamento dos recursos ainda e multo 
limitado e a comuni~ via Internet esta apenas engatinhando, vencendo pela curiosidade e 
deslumbramento natural das pessoas nesta fase inicial. 0 fonnato final da infonnayao certamente se 
adequara a novas realidades. 0 jomal impressa niio compete com o televisivo, da mesma fonna que a 
televisiio niio desbancou o radio como meio de divulg~o. Gada qual achou o seu esp~ e assim sera 
com a imprensa online. 

0 maior obstaculo a ser vencido sao justamente as limitayOes da rede; ainda sao multo poucos usuarios 
que tern acesso e, alnda mais, dilu!dos em milh6es de op¢es. 

Basso - 0 jomalismo online fascina a n6s, pobres jomalistas que sempre nos vimos escravos das 
limit~ do horario e do esp890 em papel. Ao mesmo tempo que podemos dar notas curtas de segundo 
a segundo a nosso usuarlo 24 horas por dia, temos tambem esp890 para oferecer uma quantidade 
llimltada de inform~ e deixil-las dlsponlveis na rede pelo tempo que entenderrnos precise. A Internet 
ja tern seu esp890. Vamos ver onde isso chega ... 

Junquelro - Como vantagem, malor transito em termos de lnform~o, a quebra de fronteiras e 
penet~o maior do veiculo em nivel intemacional. Niio diria que ha desvantagem, mas dificuldades que 
estiio para ser suparadas, como a detiniyiio de urn formato para essa midia no que dlz respeito ao 
jomallsmo. 

9. Em minha pasquisa, vou reservar atem;ao especial ao uso que os antigos /eitores do joma/, hoje 
residentes em outras cidades ou paises, fazem do site. Gostaria de um comentario a esse respaito, 
abordando aspectos como: numeros de acesso, mensagens que essas passoas enviam, onde etas 
residem, o que fazem, que tipo de informagiJes elou servigos padem e que tipo de preocuf)898o voce, 
como e<Ittor (a}, tem em relat;Bo a essas passoas (que, acreatto. fazem parte de um p(Jb/ico cflferenciado, 
porque criam uma especie de fidelidade ainda maior em relat;Bo ao jomal. Essa ftdelidade decorre da 
dis#incia, nostalgia, apago as coisas da terra etc). 

Motta -A Internet pennltlu aos usuanos uma universallzayao da informat;i3o (niio globalizayiio). 0 acesso 
a dados de qualquer pals rompa com varies barreiras de culture e revoluciona o conceito de 
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tempolespac;o. 0 noticiario online atualiza as infonna¢es em tempo real, criando uma dinamica toda 
especial. E esta dinamica tambem revela um modele de comporiamento interessante dos leitores. 

Confonne nossas ultimas pesquisas, chegamos a ter mais de 15% de acessos de outros paises. A 
primeira impressiio que nos vern e a de pessoas da regiao que estao em viagem e procuram um vinculo 
com a sua terra atraves do noticiario local. Essas pessoas nao costumam comunicar-se frequenternente 
com a editoria e, nas poucas vezes que se manifestam, dirigern palavras de elogio ao trabalho e frisam 
textualmente a sua rei~ com a cidade, com expressiies como: "estou ern viagern .. ." , "estou passando 
fertas .. .", " morel em Cempinas ht! Iantos anos .. .". Raramente pedern ou reivindicam alguma coisa. 
Nestes cases, ha urn interesse revelado por fotos da cidade, anuncios classificados (ha pelo menos Ires 
cases de pessoas interessadas ern fazer neg6cios imobiliarios na cidade atraves da Internet). 

A nossa aten.,ao em rei~ a esses leitores e a mesma que dispensamos a lodes que se comunicam 
com o jomal: lodes os e-mails sao respondidos, mesmo que o solicitado nao possa ser alendido. 

Basso - 0 Correio Digital tern usuaries, a maioria campineiros saudosos, no exterior. Eles estao 
concentrados, basicamente, nas grandes cidades americanas, como Miami, e no Canada. Conseguimos 
estes dados atraves de um cadastre espontaneo que colocamos na nossa pagina ht! pouco mais de seis 
meses. A maioria e fonnada por profissionais liberals que nasceram ern Cempinas e estao no exterior 
estudando ou trabalhando. Quando mandam e-mails, a inten.,ao e de fazer contato e reoeber noticias 
sabre a cidade. Os poucos textos pedidos foram sabre economia, como infonna¢es sabre investimentos 
multinacionais e mudanc;as na moeda. Nossos e-mails sao lodes respondidos de fonna personalizada e, e 
clare, esse usuario leva uma aten.,ao especial. Uma coisa importante de acresoentar e que a maioria dos 
que estao fora saudam a Internet e os sites de jomais de Cempinas na rede como uma 6tima alternative 
para se sentirem menos isolados. 

Junqueiro - A maioria dos leitores que estao ern outras partes do Brasil ou no exterior e fonnada por 
paraenses. 0 jomal, nesse aspecto, virou um grande ponte de encontro dessas pessoas que procuram 
manter-se infonnadas a respeito do Estado e da regiao, ate mesmo por raz5es afetivas. Acredito que 400/o 
dos leitores online estao fora do Estado. N6s mantemos contato sempre que possivel, respondendo mails 
e anunciando novidades na pagina, quando ht!. Dentro desse perfil de leiter, uma parte e de 
universidades, atras de infonna¢es locaiizadas, referentes a Amazooia, que e lerna de interesse 
internacional. 

10. Seus comentarios finais. A titulo de sugestao, que futuro voce ve reservado para a imprensa em rede? 

Moth! - Prevejo que, atraves dos anos, havera uma decantayao desse interesse do usuario, devendo 
perr anecer uma nova estrutura que ainda nao conheoemos. E comum ouvinnos dizer que pode-se achar 
de tude na Internet, o que nao corresponde exatamente a realidade. Ela nao tern todas as respostas e, na 
verdade, as pessoas se iludem com a "neoessidade" deter infonnac;ao constante e no volume que e 
oferecido. Esta gama de interesses atunilara na cri~ de sites mais especificos, identificando tribes de 
interesse geral. 

A infonn~ tera, oertamente, um peso preponderante no processo, pois as pessoas tern cultivado a 
no.,ao de que manter-se bern infonnado e saber pouco sabre muita coisa. E, neste aspecto, a agilidade da 
infonn~ online versus a rapidez das consultas oferece urn menu de inform~ descartavel 
impressionante. 

A imprensa assume uma responsabilidade diante deste quadro de fomecer ao leiter o mesmo peso que a 
noticia tern no jomal impresso. A vulgarizac;i!lo da informac;i!lo, acreditando-se que o leiter da rede e mais 
desinteressado, pode levar a contradi9Bo de nao fomecer material adequado para leitura. 

Por outro lado, o aproveitamento do lade ludico da rede perrnitira a cri~ de bancos de dados 
importantes sabre diferentes assuntos, sendo essa a chave para manter ern evidencia uma 
discussao/noticia que normalmente se perde nas edi9(ies impresses. Delerminados assuntos tendern a 
"esfriar" na versao impressa devido ao inconveniente de ocuparem espac;o precioso para os novos 
acontecimentos. 

A imprensa na Internet nao tirara a importancia do jornal impresso, fadado a ter um contetldo mais 
analitico, mais aprofundado sobre os acontecimentos. Cabera as versiies digitais atribuir ao veiculo a 
agilidade necessaria para competir com outras formas de expressao. Repito, no entanto, que novas 
formes de comunicac;iiio nao substituem as anteriores, apenas dao novas formes de veicul~. 
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Basso -A Internet como midia, esta encontrando seu esp89<J pr6prto, como ant1gamente aconteceu com 
a teievisao e a Tv' a cabo. A tendencia e que mais pessoas passem a fazer uso da rede para se informar e 
ela deixe de ser esse bicho de sete ca~s para a maioria das pessoas, inclusive os colegas jomaHstas. 

Junquelro -A 1mprensa onlme tomou urn cammho 1rreversive1. 1:: nao e co1sa do tuturo. ~ realldade de 
agora. i::: veo para somar, nao para pulvenzar outras micuas. o tuturo e aperte190amento. 
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