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Resumo 

0 presente trabalho trata da comunica.;;ao on-line e dos portais da web em uma perspec

tiva semi6tica, investigando valores que sao difundidos nestes espa.;;os. Este estudo constitui

se de duas partes basicas e busca: (a) definir a especificidade da comunicao;:ao na internet e 

compor o panorama em que se desenvolve o que se convencionou nomear de portal; (b) 

apresentar as rela.;;6es que urn determinado tipo de portal estabelece com o jornalismo, 

apropriando-se dele como uma das principais fontes do chamado conteudo para a web, to

mando como objeto o Universo Online, llder inconteste em alcance de audiencia na web -

conforme os Indices disponlveis- no perlodo analisado; (c) definir os portais, suas caracterls

ticas basicas e os interesses que se concentram em seu redor; (d) num segundo momenta, 

propor urn modo de abordar a comunica.;;ao na web por intermedio da teoria semi6tica fran

cesa desenvolvida a partir de A. J. Greimas e de suas decorrencias, e apresentar a analise da 

pagina inicial do U niverso Online. 

A partir do que se configurou como a "corrida dos porta is", este trabalho investiga os in

teresses envolvidos na disputa por posi.;;oes de destaque na web, constatando que os portais 

se inserem num projeto de conten.;;ao da flexibilidade introduzida pelas caracterfsticas da 

comunica.;;ao on-line, ao mesmo tempo que participa do processo de forrna.;;ao de urn novo 

horizonte de interesse politico e econ6mico, que se desenha na sociedade marcada por urn 

modelo de capitalisrno cultural. Na constru.;;ao da legitimidade do novo espa.;;o que e a in

ternet, a semi6tica fornece valiosa contribui.;;ao para compreender o papel dos portais e a 

apropria.;;ao que se faz do jornalismo como discurso com estatuto de verdade. 0 estudo faz a 

crftica deste fen6meno que se mostra parte de urn processo de produ.;;ao de hegemonia na 

internet e acaba por se tornar uma manifestao;:ao da l6gica da comunica.;;ao de massa em urn 

meio tido, a priori, como interativo. 
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Abstract 

The present work addresses on-line communication and web portals from a semiotic 

perspective, investigating values that are wide spread in said spaces. The study is composed 

of two basic parts and seeks: (a) to define the internet-specific features of communication 

and to build the panorama on which the so-called portals develop; (b) to present the 

relationships that a specific web portal establishes with journalism, as it resorts to journalism 

as one of the main sources of what is known as content - for that purpose, the object of 

study will be "Universe Online", arguably the leader in web audience according to the 

statistics available during the analyzed period; (c) to define portals, their basic 

characteristics and the interests they arise; (d) in a second phase, to propose a way to 

examine web communication through the French semiotic theory developed by A. J. 

Greimas and the subsequent ideas therefrom, and to analyze "Universe Online" home page. 

From what has become known as "portal fever", this work investigates the interests 

involved in the race for top positions on the web, acknowledging that the portals are 

inserted in a project to restrain the flexibility introduced by on-line communication. At the 

same time, they participate in the formation process of a new horizon of political and 

economic interests, which is imprinted on a society shaped by a capitalistic cultural model. 

In constructing the legitimization of the new Internet space, semiotics gives a valuable 

contribution to understanding the role of web portals and their appropriation of journalism 

as a cliscourse with true to life status. The study criticizes this phenomenon, which reveals 

itself as part of a hegemony-generating process on the net, and which, in the end, calls on 

the logic of mass communication in an environment which is said, a priori, to be interactive. 
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"Como e por dentro outra pessoa 
Quem e que o sabera sonhar' 

A ahna de outrem e outro universo 
Com que nao ha comunicas;ao possivel, 

Com que nao ha verdadeiro entenclimento. 

Nada sabemos da ahna 
Senao da nossa; 

As dos outros sao olhares, 
Sao gestos, sao palavras, 

Com a suposis;ao de qualquer semelhans;a 
No fundo." 

Fernando Pessoa, 

1934 



Introdu~ao 

As tecnologias comandadas por c6digos binarios permeiam hoje os do

mfnios da vida em sociedade de forma geral, alastrando-se por areas e ativi

dades humanas em ritmo crescente e promovendo amplas modifica<;6es. Os 

meios de comunica<;iio - e a linguagem de cada urn deles - tambem sao influenciados por 

configura<;iio em que o fator tecnol6gico coloca-se de forma perempt6ria. A publicidade usa 

e abusa de efeitos especiais, anima<;6es, finaliza<;iio impecavel nas produ<;6es audiovisuais; 

emissoras de radio ampliam o raio de difusao atraves do uso de satelites, o cinema reserva 

espetaculos impressionantes com "trucagens" computadorizadas. A comunica<;iio impressa 

sofreu modifica<;6es com a editora<;iio eletr6nica (desktop publishing). Agora as publica<;6es 

on-line imp6em desafios ineditos aos meios de comunica<;iio ditos "convencionais". Na era da 

chamada "globaliza<;iio", novos contornos se desenham para setores profissionais e rela<;6es 

interpessoais; conceitos cristalizados sao questionados e perguntas e desafios se colocam. A 

difusao cultural ha muito e em nfvel mundial e agora vive o modelo do "tempo real". 

Alguns estudiosos anunciam o fim da hist6ria - da cultura, do social - ou seu prenuncio, 

falam em crise de paradigmas. Outros dizem que novo horizonte cultural abre-se a humani

dade. Trivinho trata de oblitera<;6es1
; Gilder, de revolm;ao cultural como fim da "tirania" da 

TV broadcastini. Constatam-se, no universe da comunica<;iio, indefini<;6es, momenta de 

experimentalismo, de mudan<;as rapidas e constantes. Os te6ricos dividem-se em diagn6sti

cos e perspectivas, reproduzindo a distin<;iio criada por Umberto Eco na decada de 60 e que 

se tornou cliche; alguns lan<;am-se em postular o fim dos tempos e outros na aventura de 

al<;arem-se a condi<;iio de profetas e apologistas da "promissora" era que se avizinha, anuncia

dores do novo mundo, da civiliza<;iio emergente, da humanidade revigorada; ou da manifes

ta<;iio atual de estruturas ja conhecidas, em outro ritmo. A ordem cultural "nascente" decor

reria da comunica<;iio mediada por computador (CMC), de tecnologias como o hipertexto, a 

multimfdia, da "interatividade" oriunda da informatica, da televisiio segmentada, de novas 

1 TRIVINHO, E. Redes: oblitera""'s no fim de seculo. Siio Paulo : Annablume: Fapesp, 1998. 
2 GILDER, G. A vida ap6s a televisflo : vencendo na revolu~o digital. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 
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formas de distribui<;:1io de sinais e cla codifica<;:1io clas informa<;:6es ( e do mundo) em forma to 

digital. Junto a estas perspectivas surgem aincla tendencias reducionistas de leitura cla socie

clade como matriz de uniclades minimas de informa<;:ao- bits, para Negroponte3 
- e cla vicla4

• 

Nesse ambiente, as redes digitais, em especial a internet, propiciaram a multiplica<;:1io cla 

quanticlade de informa<;:ao ja circulante na socieclade amplamente midiatizacla. E o processo 

segue em ritmo de acelera<;:ao continua. Destaca T rivinho: 

Levy assinala: 

"Ate o final da decada de 50, a velocidade intema das redes nao havia atin
gido o maximo de seu potencial. Ntio havia, ainda, transmissoes de TV ao vivo 
a longas disttincias internacionais, fato que s6 se tornou possivel com o lanqa
mento de sattilites artificiais, a partir dos anos 60. Em 1965, com o advento 
do primeiro satelite estacioniirio de telecomunicaqtio comercial, as redes en
contraram a dimensao do instantaneo em nivel mundial. Desde enttio, passam 
a se nutrir do potencial maximo da velocidade, desencadeando-se assim a sua 
progressiva saturaqtio. 0 advento da infornuitica, na decada de 70, incre
menta ainda mais essa situaqtio: sucessivas versoes de computadores, cada vez 
com recursos mais sofisticados, acoplados ou ntio ao funcionamento dos media 
convencionais, sacramentam a velocidade como vetor da tecnocultura fin-de
siecle". 5 

"A escrita era o eco, sabre um plano cognitivo, da invenqtio sociotecnica, do 
tempo delimitado e do estoque. A infornuitica, ao contrdrio, faz parte do tra
balho de reabsorqiio de um espaqo-tempo social viscoso, de forte inercia, em 
proveito de uma reorganizaqao permanente e em tempo real dos agenciamentos 
sociotecnicos: flexibilidade, fluxo tensionado, estoque zero, prazo zero". 6 

Na perspectiva cla velociclade e cla circulariclade incessante, criticas como a de Jean 

Baudrillard ressoam: "Estamos num universo em que existe cacla vez mais informa<;:1io e cacla 

vez menos sentido"7• 

A presen<;a cla informatica em varias instancias da vida humana traz conseqiiencias tam

bern na percep<;:1io dos que com ela convivem, na constitui<;:ao de nova "ecologia cognitiva", 

no dizer de Levy8
. De forma simplista, se poderia supor que a l6gica imposta pelos softwares 

3 NEGROPONTE, N. A vida digital. Siio Paulo , Cia das Letras, 1995. 

'Ver RIFKIN, J. 0 seculo da biotecnologia. Siio Paulo, Makron Books, 1999. 
5 TRIVINHO, op. cit., p. 22 
6 LEVY, P. As tecnologias da inteligencia : o futuro do pensamento na era da informatica. Rio de Janeiro : Edltora 34, 1993, 

p. 1!4 
7 BAUDRILLARD, J. Simulacro e simulaqijo. Lisboa, Rel6gio D'agua, 1991. p. 103 
8 LEVY, op. cit., p. 133 seq. 
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de uso freqiiente faz com que as pessoas passem a raciocinar de modo similar. A humanida

de talvez comece a pensar como se o mundo se organizasse por janelas e menus, cliques e 

links. Por outro !ado, as informac;6es obedecem l6gica de pequenas celulas com sentido pr6-

prio, independentes, que trazem em si, com aspectos diferenciados, abertura e fechamento, 

em urn discurso atomizado9
• Uma especie de fracionamento relacionado a urn processo de 

individualiza<;ii.o, a emergencia de nova subjetividade, a partir da possibilidade de multiplas 

escolhas e maior espac;o para o sujeito. A internet, o meio de comunica<;ii.o que sintetizaria 

esta tendencia, torna-se o topos da promessa de satisfac;ao de desejos e fantasias do indivf

duo. Milhoes de celulas, unidades em cadeia sem l6gica linear ou preestabelecida, que funci

onariam em multiplos sentidos, direc;oes, de forma reticular, rizomatica, tridimensional e 

virtualmente infinita. Parte do que se argumenta como base para a "cultura renovada", fun

damento da era nascente, esti calcada na possibilidade de escolha que as tecnologias digitais 

emergentes abrem para o consumidor da informac;ao, no ambito do jornalismo, do entrete

nimento e no da educa<;ii.o, entre tantos. 

No cerne desta "ecologia", surgem maneiras distintas de se compor elementos tradicio

nais do processo comunicacional: mudan<;as de porte semelhante estii.o previstas na constru

c;ao semantica da comunicac;ii.o? A linguagem passa por fase de reestruturac;ao conforme pa

rametros ditados pelas tecnologias emergentes. A internet e tratada, entii.o, como o foco da 

comunica<;ii.o por fazer a convergencia midiatica -a "verdadeira" multimfdia -, ser "espac;o" 

em que reina a interatividade, por obedecer l6gica hipertextual e, com isso, tornar-se meio 

mais intuitivo, capaz de respeitar a singularidade humana. 

A cautela de Dizard Jr. em tratar da conjuntura da comunicac;ao parece adequada: 

"As novas tecnologias da midia, da imprensa de Gutenberg a eletr6nica de 
hoje, sempre foram demolidoras. Ha contudo, uma diferenr;a na transir;iio 
atual. Anteriormente, as inovar;iies da midia se desenvolviam lentamente, a 
intervalos de muitos anos; havia tempo para a adaptaqiio das novas tecnicas as 
realidades sociais existentes. Em contraste, agora testemunhamos a convergen
cia simultanea de vasta gama de tecnologias de midia. 0 periodo concedido 
para selecionar suas implicar;oes politicas e econ6micas foi reduzido dramati
camente" 10• 

9 LANDOW, G. Hypertext :the convergence of contemporary critical theory and technology. Baltimore :The Johns Hopkins 
University Press, 1992. 

10 DIZARD JR, W. A nova midia :a comunica9i'o de massa na era da informa~o. Rio de Janeiro :Jorge lahar Editor, 1998, 
p. 110 
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A discussao dos contornos cia linguagem no ambiente cia jovem e versatil mfclia torna-se 

relevante, na medida em que esta caminha para ser a principal fonte de difusao cultural nos 

pr6ximos anos. Neste panorama, como se constr6i o sentido na web? Como se caracteriza a 

informa<_;ao difunclicla neste ambiente? Quais os valores subjacentes ao texto construfdo no 

suporte informatica? Quais as rela<;Cies entre esta forma de se comunicar e os significados 

nela inseridos? 

E objetivo do trabalho aqui apresentado investigar a internet, especificamente a web, e 

as implica<;Cies e reflexos que podem ser observados pela sua inser<;iio de forma contundente 

na sociedade contemporanea, criando-se uma especie de imperativo. Como ponto de vista, 

instituiu-se o recorte cia linguagem por entender que ela ganha destaque num ambiente em 

que o homem estabelece rela<;iio com urn tipo de informa<;iio que nao possui materialiclade 

ffsica, cuja base nao mantem rela<;iio indicia! com a manifesta<;iio que impressiona os sentidos 

do "leitor" e, em especial, se estabelece a partir de equipamento de calculo, gerenciamento 

de informa<_;ao e simula<;iio. 

Castells alega que a socieclade em rede inaugura epoca na qual "Cultura refere-se a Cul

tura, tendo suplantado a Natureza a ponto de a Natureza ser renovacla ("preservacla") artifi

cialmente como uma forma cultural ideal"11
• A informa<;iio, salienta, representa o principal 

ingrecliente cia organiza<;iio social. Em sua analise, ele tambem destaca a cacla vez mais tenue 

separa-;ao entre realiclade e produ<;iio simb6lica. 

'C4s expressi5es culturais sao retiradas da hist6ria e da geografia e tomam-se 
predominantemente mediadas pelas redes de comunicCifiio eletr6nica que in
teragem com o pUblico e par meio dele em uma diversidade de c6digos e valo
res, par fim incluidos em um hipertexto audiovisual digitalizado. Como a in
foTmCif<'io e a comunicCifao circulam basicamente pelo sistema de midia diver
sificado, porbn abrangente, a prtitica politica e crescente no espCifo da midia. 
A lideranqa e personalizada e a formaqao de imagem e geraqao de poder" 12

• 

A fonte de produtiviclade, alega Castells, acha-se na tecnologia de gera<_;ao de conheci

mento, de processamento de informa<;iio e de comunica-;iio de simbolos13
. Ou, de outro 

modo, para utilizar figura de Rifkin, a experiencia e transformada em commodity, no capita-

11 CASTELLS, M. A sociedade em rede :a era da informag3o: economia, sociedade e cultura. vl. sao Paulo : Paz e Terra, 
1999. p.505 

'
2 ld. ibid., p. 394-395 

l3 ld. ibid., p. 504 
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lismo cultural em que os bens adquirem cada vez mais qualidade de suporte e a "imagem niio 

representa o produto, mas sim o produto representa a imagem"14
• 

Sob este prisma, pretende-se discutir a comunica<;;iio on-line, tomando-se como objeto 

os portais e suas rela.;;oes com o jornalismo. Ha, em primeiro Iugar, o discurso de sensa co

mum que aponta o portal como centro organizador em meio a "avalanche" informacional. 

Em segundo, as tecnologias emergentes de comunica<;;iio teriio como reflexo para a cultura e 

o conhecimento, conforme a visiio apresentada par alguns autores- Levy ou Rosnai 5
, por 

exemplo -, o estabelecimento de nova ordem cultural ou de "muta.;;oes culturais" (Levy). 

A Cyveillance16, empresa de consultoria em neg6cios na internet, divulgou em 10 de 

julho de 2000, estudo denominado "Sizing the internet", dando conta que a rede tinha, na

quela epoca, 2,1 bilh6es de paginas disponiveis. Alem disso, a pesquisa afirmava que o con

teudo na rede cresce a taxa aproximada de mais de sete milhoes de paginas par dia. Parte 

importante da analise mostrou que 84,7% das paginas estiio nos Estados Unidos17
. Se a taxa 

de crescimento fosse fixa, paderia-se prever, com seguran.;;a, urn total superior a 3,3 bilh6es 

de paginas no infcio de 2001. Porem, como em geral ocorre com a tecnologia, a acelera.;;ao e 

continua. A empresa alega, contudo, que a explosiio do crescimento ainda esta par vir18
• Em 

estudo da International Data Corporation - IDC, afirma-se que ate o final de 2000 o numero 

diario de e-mails que trafegavam na internet so maria 10 bilhoes. 0 mesmo estudo projeta, 

para 2005, movimento de 35 bilhoes de mensagens de correio eletronico por dia19
. 

Pesquisa da Universidade da Calif6rnia, em Berkerley, denominado "How much infor

mation?" procurou mapear, quantitativamente, a informa.;;ao dispanivel no mundo. Como 

conclusao de suas estimativas, mostra que sao produzidos entre urn e dais exabytes de in

forma<;iio (mica por ana ou o equivalente a 250 megabytes para cada habitante da Terra20
• 

Urn exabyte e urn bilhao de gigabytes ou 1018 bytes. Urn disquete de 3,5 polegadas tern ca-

" RIFKIN, J. A era do acesso. sao Paulo , Makran Books, 2001. p. 140 

"Ver ROSNAY, J. 0 salta do miliinio. In, MARTINS, F., SILVA, J. Para navegar no seculo XXI. Porto Alegre' Suli
na/Edipucrs, 2000. p. 217-223 

" URL, http,f/www.cyveillance.com 

"CYVEILLANCE. Internet exceeds 2 billion pages. 10/07/2000. [on-line] URL, 
httpJ/www.cyveillance.ccm/newsroom/pressr/000710.asp. Extraido em 05/11/2000. 

18 1DG NOW! lnternetja conta com mais de 2 bilhi5es de paginas. 10/05/2000. [on-line]. URL' 
http,//idgnow. uol.com.br/idgnow/internet/2000/07 /0033. Extra ido em 05/11/2000 

" IDG NOW! Internet circu/a 10 bi/hi5es de e-maifs por dia. 11/10/2000. [on-line]. URL, 
http,//idgnow.uol.com.br/idgnow/internet/2000/10/0051. Extraido em 05/11/2000 

20 UC BERKERLEY'S School of Information Management and Systems. How much information?. 2000. [on-fine]. URL, 
http://www.sims. berkeley.edu/how-much-i nfo/summary. html. Extraido em 05/11/2000. 
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pacidade de armazenar 1,44 megabytes ou 1,4 milh6es de bytes. 0 estudo coloca os meios 

magnetico e 6tico como os que mais crescem anualmente em termos de suporte de informa

s;ao e tambem demonstra certa estabilidade no armazenamento das informas;6es em suportes 

de papel e celul6ide. Em se tratando de internet, os pesquisadores apontam-na como moti

vadora da produs;ao de informas;ao por facilitar o acesso aos meios de produs;ao e publicas;ao, 

mas o curioso e que a maior quantidade de informas;6es e gerada pelos e-mails. Ao todo, 610 

bilh6es de e-mails sao enviados por a no e 2,1 bilh6es de paginas publicadas na web. A ten

dencia geral e o conteudo digital dobrar a cada ano, inclusive porque, de agora em diante, 

devera ser criado neste formato. 

Os dados apresentados acima sao a expressao quantitativa de uma realidade e urn pro

blema: ha muita informas;ao, existini cada vez mais, e o ser humano devera lidar com ela. 

Num ambiente em que o simb6lico prevalece e de explosao informacional, cabe questionar 

os val ores sustentados num dos principais pontos de difusao, em meio a este "caos": o portal. 

Levy anuncia o "segundo diluvio informacional", em profusao e desordem, sem vazante, 

ao qual "devemos nos acostumar"21
. Como ele, outros autores22 aqui citados nao cansam de 

exaltar o aumento das fontes de informa<;;ao, da quantidade de dados disponfveis e das facili

dades de acesso introduzidas pela tecnologia. Com tal avalanche e com as caracterfsticas da 

internet, a humanidade se abriria para uma especie de "revolus;ao cultural"23
. 

Tal perspectiva de abordagem, apesar da insistencia de Levy, por exemplo, em desquali

ficar os atuais valores para julgar a "cibercultura"24 - ou em pregar que a internet instaura o 

"universal sem totalidade"25 pois nao ha o fechamento caracterfstico da comunicas;ao escrita 

-, surge da observas;ao do carater tecnocnitico que marca os discursos sobre as tecnologias 

emergentes, a comunicas;ao, a internet e a web. A rede possui estrutura descentralizada e isto 

parece ser o sustentaculo de vis6es tecno-ut6picas. 

Zl LEVY, P. Cibercultura. sao Paulo : Editora 34, 1999, p. 160 
22 Negrop:>nte, Bardoel e Deuze, Gilder, Dertouzos, Outing, Rosnay. Ver dados bibliograticos no final. 
23 Ver tambem Richard Barbrook e seu "Manifesto cibercomunista". Folha deS. Paulo, Mais, Tradug.§o Clara Allain. Sao 

Paulo, 03!10/1999. [on-line] URL: http://www.uol.eom.br/fsp/maistfs0310199905.htm. Extraido em 05/10/1999. Ori
ginal em http://www.nettime.org'nettime.w3archive!199909/msg00046.html. E ainda JORDAO, R. A nevolu<;iio banal. 
Folha deS. Paulo, Mais. Siio Paulo, 03/10/1999. [on-tine] URL: http://www.uol.eom.br/fsp/mai,...fs0310199904.htm. 
Extraido em 05/10/1999. 

"LEVY, op. cit., p. 160-167 
" ld. ibid., p. 111 
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Certos discursos sobre a internet tambem fazem constante vulgarizas;ao das nos;6es de 

informas;ao e conhecimento: a abundancia trazida -junto com a flexibilidade, a acentralida

de e o poder de escolha sobre o que acessar ou niio - pela internet vern diretamente associa

da a ideia de maior conhecimento do mundo ou de publico mais informado. Roszak fornece 

boas pistas a respeito desta visiio reducionista, ao analisar a vulgarizas;ao da palavra informa

s;ao, ocorrida a partir do postulado da Teoria Matematica da Comunicas;iio e sua conseqlien

te aproprias;ao sob o prisma da mercadoria (em obra escrita antes da web): 

"Talvez haja uma outra raziio para o aumento de popularidade e de generali
zaqiio da palavra: a que nos transmite alga importante sabre uma era que esta 
propensa a aceitar uma designaqiio aparentemente tao descaracterizada. De 
manei.ra diversa de •je', 'raziio' ou 'descoberta', a infonnaqiio apresenta um 
toque de significaqao confortavelmente seguro e evasivo. Niio ha nada dramd
tico, nem elevados objetivos com relaqao a isso. E suave para o coraqiio e, jus
tamente em fur!fiio disso, agradavelmente invulneravel. A informaqiio tem sa
bar de neutralidade segura; e uma grande quantidade de fatos incontestaveis. 
Sob esse aspecto inocente encontra-se o ponto inicial de uma agenda politica 
tecnocratica, que niio deseja expor muito seus objetivos. Afinal de contas, o que 
se pode dizer contra a informaqiio?"26 

"Em apenas tres sentenqas, pode-se notar que a 'informaqiio' se transformou 
em sin6nimo de 'conhecimento', como se niio houvesse distinqiio significativa 
entre os dois; terminamos com a ideia de que o conhecimento estd sendo produ
zido em massa. Mas uma vez que o conhecimento ( da mesma forma que "o po
der do cerebra", se isso significa algo assim como a inteligencia) e a criaqiio de 
mentes individuais e tem muito a ver com a qualidade do pensamento, que re
laqao - mesmo de um tipo metaf6rico - isto apresenta com uma linha de mon
tagem que constr6i carros a partir de partes intercambidveis? Profundidade, 
originalidade, excelencia, que tern sempre sido fatores na avaliaqiio do conhe
cimento tern sido perdidos na confusiio da futurologia apressada"27

• 

Levy, por sua vez, afirma que "e talvez em pequenos dispositivos 'materiais' ou organi

zacionais, em determinados modos de dobrar ou enrolar registros que estiio baseadas a gran

de maioria das mutas;6es do 'saber'"28
• Sua obra avalia o modelo da cultura erigida a partir do 

ciberespas;o- entendido como espas;o 'habitado' e nao como a infra-estrutura. E considera as 

potencialidades abertas com as caracteristicas do meio/suporte, num movimento crescente 

de interconexao, rumo a uma inteligencia coletiva29
• Ele, contudo, se dirige pouco a analise 

26 ROSZAK, T. 0 culto da informaqao. sao Paulo, Brasiliense, 1988. p. 40-41 
27 ld. ibid., p. 44 
28 LEVY, As tecnologias da ... , op. cit., p. 34 
29 LEVY, Cibercu/tura, op. cit., p. 123-133 
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da qualidade dos conteiidos difundidos em pontos importantes deste ciberespa<;o, preocu

pando-se em afirmar constantemente a emergencia de subjetividade renovada a partir das 

diversas intera<;6es estabelecidas. Entre outras posi<;6es, trata o conhecimento como opera

t6rio, declara a morte das posturas ontol6gicas - entre as quais a dele pode ser incluida - e 

reivinclica a naturaliza<;iio da simula<;ao como ambiente do conhecimento. 

"De acordo com sua perspectiva operacianal, o saber informatica [ ... ] procura 
a velocidade e a pertinencia das modificaqoes operacionais. [. .. ] 0 saber in
formatica afasta-se tanto da memoria ( este saber de "cor"), ou ainda a memo
ria, ao informatizar-se, e objetivada a tal ponto que a verdade pode deixar de 
ser uma questiio fundamental, em proveito da operacianalidade e da velocida
de"3o. 

"Hoje esta cada vez mais dificil para um individuo cogitar sua identificaqiio, 
mesmo que parcial, com uma teoria. As explicaqoes sistematicas e os textos 
classicos em que elas se encarnam parecem-nos hoje excessivamente fixos den
tro de uma ecologia cognitiva na qual o conhecimento se encontra em meta
morfose permanente. As teorias, com suas normas de verdade e com a ativida
de critica que as acompanha, cedem terreno aos modelos, com suas normas de 
eficiencia eo julgamento de pertinencia que preside sua avaliaqiio. 0 modelo 
niio se encontra mais inscrito no papel, este suporte inerte, mas roda em um 
computador. E desta forma que os modelos siio continuamente corrigidos e 
aperfeiqoados ao longo das simulaqoes. Um modelo raramente e definitivo'"1

• 

Hi diversas for<;as em jogo no mundo on-line que atuam na sua constru<;ao diaria e aju

darao a definir seu futuro. 0 modelo operacional da internet e importante ponto que garante 

maior flexibilidade da rede como meio de comunica<;iio, principalmente em compara<;ao aos 

meios chamados "convencionais". Dessa forma, na analise das for<;as e movimentos que po

voam a rede, e possivel estabelecer urn retrato de forte tendencia instalada hoje pela internet 

e que e representativamente materializada pelos portais. As transforma<;6es tecnol6gicas 

colocaram o "futuro em aberto" para a comunica<;ao e a cultura, como gostam de salientar 

Dizard Jr. e Levy, e a !uta pela ocupa<;ao dos espa<;os privilegiados neste novo campo esta em 

franco desenvolvimento. 

"' LEVY, As tecno/ogias da ••. , op. cit. p. 119 
, ld. ibid., p. 120 
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Da metodologia 

Este trabalho parte de alguns pressupostos. 0 primeiro deles e que a analise da comuni

ca<;ao on-line deve ser feita a partir da no<;ao de hegemonia. Em poucas palavras significa, na 

conjun<;iio das for<;as em jogo, aquela que se configura como capaz de dar dire~iio ao movi

mento ou impor algum tipo de tendencia predominante. Isto nao quer dizer que a hegemo

nia seja definitiva e nem que a disputa arrefe<;a. 0 portal, objeto deste estudo, e visto sob o 

prisma de for<;a hegemonica no cenario da web, ponto estrategico, de concentra<;iio de esfor

<;os para a produ<;ao de hegemonia na rede. E mesmo que a !uta neste novo meio ainda esteja 

no come<;o ou que a internet seja estrutura de dificil controle, de quase impossibilidade de 

ter 'general', o portal assume posi<;iio privilegiada em termos analfticos porque imprime certa 

dire<;ao a movimenta<;ao em torno da apropria<;iio social da rede. 

0 segundo ponto de partida e a existencia de quatro formas principais de se considerar 

a defini<;iio de portal: a empresarial, a da ciencia da informa<;iio, a da tecnologia da informa

<;iio e ada comunica<;ao/cultura. 0 ponto de vista adotado e este ultimo, e deve-se frisar que 

cultura e entendida como segunda realidade, engloba a primeira - ffsico-biol6gica - e se 

constitui como carga social e nao hereditaria, de carater simb61ico, que se estrutura na lin

guagem32. Em ultima instancia, tal concep<;iio encarna no<;ao de natureza que e obviamente 

cultural. Dito de outra forma, trata-se de universo semantico coletivo definivel tambem 

como con junto dos sistemas de valores33• 

0 terceiro e a inten<;ao de se desenvolver melhor a dicotomia, constante nas analises da 

comunica<;iio on-line, presente por exemplo em Landow e Levy, que diz respeito ao par 

abertura/fechamento34
• Esta no<;iio necessita de maior debate, e sera abordada no capitulo 6. 

0 ponto basico dos pressupostos e a defini<;ao de interface. Palavra corrente no jargii.o 

tecnol6gico, seus caminhos parecem se aproximar da conota<;iio pretensamente neutra do 

termo informa<;iio, como Roszak prop6e. 0 portal e analisado sob o prisma da interface, se

gundo defini<;ao de Levy, que destaca seu carater de organizadora dos processos que medeia. 

32 BAITELLO JR., N. A cultura como sistema semi6tico. In: BAITELLO JR., N. 0 animal que parou os rel6gios: ensaios sobre 
comunica'"o, cultura e midia. Siio Paulo: Annablume, 1999. p. 23-31. 

33 GREIMAS, A., COURTES, J. Dicionario de semi6tica. Sao Paulo : Cultrix, (,;d]. p. 479-80 
34 Sobre abertura efechamento, ver Levy, Cibercultuna, op. cit., p. 111-121 e Landow, op. cit., p. 35-70. 

2'5 



A metodologia utilizada e modesta, mas mostrou-se eficiente. A abordagem deste tra

balho, como se pode supor a partir da visao de cultura apresentada, e semi6tica e busca iden

tificar os valores inscritos no portal como interface, pressupondo seu papel relevante nos 

processos de media.;;ao instaurados na rela.;;ao. Modelos de semi6tica que abordem a comu

nica.;;iio sobre o suporte informatico ainda sao escassos e pouco sedimentados. Buscou-se o 

modelo da semi6tica francesa desenvolvida por A. J. Greimas, cuja caracteristica principal e 
esmiU<;:ar os mecanismos de funcionamento interno do texto, possibilitando desmontar suas 

estruturas de significa<;iio e fazer o inventario dos valores que sustenta. Ao tradicional Per

curso Gerativo do Sentido, contudo, juntou-se a abordagem da semi6tica plastica, postulada 

por ele e cujo desenvolvimento havia ganho for<;a nos trabalhos de Jean-Marie Floch. Assim, 

a partir da conjun<;iio das abordagens, complementares, foi possivel estabelecer analise dos 

valores sustentados e disseminados pelo texto do portal Universo Online. No capitulo 6, a 

metodologia sera esmiU<;ada, com a respectiva analise apresentada no capitulo 7. 

Para compreender melhor o portal, foi preciso, alem da analise semi6tica, estabelecer 

parametros para defini-lo, ou no minimo, como se caracteriza o tipo a que se refere este tra

balho. Neste sentido, a conceitua.;;ao e apresentada em duas partes basicas: uma que procura 

encontrar o funcionamento do portal e o regime de "beneficios" oferecidos - informa<;6es e 

servi<;os -; e outra que busca compreende-lo no contexto da comunica.;;ao on-line. Para tan

to, foi de grande ajuda a analise que Jeremy Rifkin faz do que denominaA Era doAcesso. 

0 UOL foi escolhido por se caracterizar como expressao ampla e singular do fen6meno 

dos portais, oferecendo rico material de analise. Ampla pois e nao apenas o lider de mercado 

no setor, em audiencia e porte, mas sintetiza o modelo local. Singular porque desde o inicio 

- e acredita-se, este e urn dos fatores de seu sucesso - baseou-se na informa<;iio de carater 

jornalistico. Este aspecto despertou curiosidade inicial e posteriormente se mostrou funda

mental na configura.;ao de sua estrategia e de seu texto geral. 

0 periodo da analise teve importancia menor. Esta e a conclusao ap6s se analisar os por

tais e a comunica<;iio on-line. T rata-se do ambiente da circularidade incessante em que ha 

dois fundamentos complementares: e preciso oferecer informa<;6es e servi.;;os em grande 

quantidade e a atualiza.;;iio da pagina inicial deve ser constante (rotatividade de conteudo). 

Opera.;;oes e procedimentos para agradar a audiencia, dentro de principios conhecidos que 

regem a comunica<;;iio massiva. Estes sao os imperativos do mundo on-line e acabam por criar 

urn circulo vicioso ( ou virtuoso para as empresas?): o portal se insere em contexto de sobre-
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carga de informa<;oes, organizando o caos e, ao mesmo tempo que alimenta a sobrecarga. 

Assim, o tipo de portal analisado insere-se na l6gica de mudan<;a continua para permanecer 

igual: ha urn nucleo constante que pode ser capturado por analise sincr6nica. 

A periodicidade considerada foi a das pesquisas de audiencia. Como sao recentes, os 

dados obtidos foram reproduzidos em sua maioria para deixar o descritivo mais completo. 0 

UOL foi escolhido, tam bern, por ser lider nestas pesquisas. Ja no panorama dos portais pro

curou-se centrar o foco em trazer o retrato atualizado e, ao mesmo tempo, a analise do UOL 

concentrou-se no periodo inicial das pesquisas. Assim, pode-se tambem estabelecer compa

rativo entre estes dois momentos e verificar que a l6gica se mantem. 

Para iniciar a discussiio sobre a comunica<;iio on-line, buscou-se empreender a recupera

c;;ao de como ela se configura em suas especificidades, mesmo que ainda se debata a necessi

dade de desenvolvimento de uma "nova teoria da comunicac;;ao"35. Os aspectos envolvidos 

neste meio diferenciado de comunica<;iio foram apresentados como ponto de partida para 

conferir niio apenas a possibilidade .do entendimento da linguagem a ser discutida adiante, 

mas tam bern para compreender o que e urn portal. 

35 TRIVINHO, E. Epistemologia em rufnas: a implosao da teoria da comunica~o na experiencia do ciberespa<;:o. In: 
MARTINS, SILVA, op. cit, p. 179-192 
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Parte I 
A comunicafiio on-line eo 

contexto dos portais 
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Casulo mundial: fios 
Caracteristicas btisicas da comunicafiio on-line 

A comunicac;iio na web engloba quatro aspectos basicos em sua ocorren

cia, que podem ser tornados como caracterfsticas de urn modelo: ela se da em rede, e mul

timfdia, hipertextual e interativa. E isto e determinado par sua codificac;ao digitaP6
• Estes 

aspectos sao analisados a seguir. 

Negroponte coloca o digital como fundamento das transformac;6es que a socieclade en

frenta por conta da tecnologia37
• Como ele, toma-se o digital como pressuposto para a tal 

"revo!U<;ao" ou para a "sociedade informacional", isto e, o fato das informac;6es estarem codi

ficadas em formate biniirio digital. Marcar este dado e fundamental, pais, diversos estudos 

tratam o digital como elemento similar a outras caracterfsticas da comunicac;ao na web. Ele 

nao e apenas mais urn ponto que viria a compor a complexidade do cenario atual, mas e o 

suporte que detona e possibilita as caracterfsticas que a comunicac;ao assume desde entiio. 

Por outro !ado, nenhuma delas, isoladamente, configura esta comunicac;ao, uma vez que ja se 

p6de observa-las em outros meios. S6 sua convergencia em urn (mica espac;o e que fornece 

aspecto peculiar a este modelo de comunicac;ao. 

A informatica e tecnologia de registro, armazenamento, ordenac;ao/processamento e dis

tribuic;ao de informac;6es. A palavra poderia ser desmembrada de forma simpl6ria e definida 

como "informac;ao automatica". Seu representante maior entre os aparelhos eo computador, 

mas esta capacidade de lidar com a informac;ao esta difundida ainda entre equipamentos de 

diversos tipos e fins, como o forno microondas, a lava-roupas, o telefone celular, e variados 

brinquedos, entre outros. A base da informatica e a codificac;ao em formato binario digital. 

Isto significa, em primeira instiincia, que a unidade minima de informac;ao e composta pela 

reuniao de dfgitos que podem variar entre duas possibilidade: 0 ou 1. Em outras palavras, 

"'Categoriza<;iio criada a partir do cruzamento de diversas fontes: LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 31·107; NEGROPONTE, A 
vida digital, op. cit., passim; DERTOUZOS, M. 0 que sera. Siio Paulo: Cia das Letras, 1997, p. 23·150 e p. 391-404; 
BAIRON, S. Multimidia. Siio Paulo :Global, 1995, p., 15-93 

" NEGROPONTE, op. cit. 
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toda a informa<;iio armazenada em transito no sistema digital e, em sua condi<;iio elementar, 

sequencia de digitos binaries, independente do aspecto que possua perante o usuario - som, 

imagem, imagem em movimento ou texto. Quase todas as informa<;6es podem ser traduzi

das de forma digital, dizem OS especiaJistas. 0 que importa e que 0 digital traz algumas im

pJica<;6es para a comunica<;iio na web38
: 

• ser digital significa ser redutivel a urn denominador comum. Se os equipamentos digitais 

trabalham com informa~;6es codificadas de forma semelhante, em tese, podem "conver

sar" entre si. Nao ha impedimenta l6gico para que uma maquina de lavar "fale" com a 

geladeira, com o celular, com o computador de bordo do carro ou algo digital. Disposi

tivos de conexao - interfaces de hardware e software - precisam existir para tanto, mas, 

teoricamente, a integra~;ao e possivel. A divisao tradicional entre veiculos de comunica

<;iio, conhecida ate agora, dilui-se. 

• a informa<;iio digital nao "se parece" com aquela manifestada, que vai afetar os sentidos 

humanos. Ela e urn valor numerico que corresponde, quando traduzido, a foto, musica, 

voz, texto, ilustra<;iio etc. Entre outros reflexes, as imagens fotograficas nao perdem a 

cor com o tempo, a musica e a voz niio tern a qualidade sonora reduzida com a reprodu

<;iio, a ilustra<;iio e o texto terao a mesma qua!idade visual (resolu~;ao) quantas vezes fo

rem copiados. Entre as principais caracteristicas do digital estiio a repetibilidade, a exa

tidiio, a possibilidade de c6pia sem perda de informa~;ao. 

• informa<;iio digital e dado, valor numerico. Maquinas microprocessadas, computadores 

podem lidar desde ja com grande quantidade de dados, e a potencia de processamento 

destes equipamentos s6 tende a crescer. Trabalhar com informa<;iio digital significa po

der manipular os dados, altera-los, processa-los e distribui-los de forma facil e automati

ca: "os numeros estiio sujeitos a calculos, e computadores calculam rapido", lembra Le

vy'9. 0 digital cria o ambiente ideal para o imperative da velocidade. 

Como a informatica e o principal suporte do digital, a comunica<;iio digital muda a tra

dicional figura do receptor, que tern acesso a informa<;iio, mas possui urn equipamento que o 

"'Sabre a definic;iio de informac;iio digital ver NEGROPONTE, op. cit., p. 17-26; DERTOUZOS, op. cit., p. 391-404; GATES, 
B. A estrada do futuro. Sao Paulo :Cia das Let.,s, 1995. p. 34-51; e LEVY, Cibercu/tura, op. cit., p. 50-5. Sobre as im
plicag6es listadas a seguir, ver NEGROPONTE. op. cit., p. 17-85; e LEVY, Cibercultura, op. cit., p ll-107. 

39 LEVY, Cibercu/tura, op. cit., p. 53 
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faz capaz de manipula-la, processa-la, armazena-la e distribui-la a seu gosto. E nesse ponto, 

por exemplo, que se apega Gilder para propagar sua revolw;:ao cultural: o equipamento que 

o consumidor de informa<;:iio tern agora e inteligente; a televisao e burra40
• 

E somente sobre a base digital, reforce-se, que se estabelece o modelo de comunica<;:iio 

em rede, hipertextual, multimfdia e interativa. 

Rede 

Uma rede, afirma Dertouzos, e conseguida interligando-se dois ou mais computadores. 

Ela pode ser uma local area network (IAN- rede local), quando est:i no mesmo predio, ou 

uma wide area network (WAN- rede de longa distancia), quando reline pontos espalhados 

por varios quil6metros41
• Ou, simplesmente, uma conexao de n6s. A internet e a rede das 

redes, isto e, come<;:ou como a interliga<;:iio de diversas redes espalhadas por universidades e 

centros de pesquisa do mundo42
• Esta visiio tecnica e burocratica nao fornece a dimensao de 

rede, menos ainda daquela que caracteriza a web. Trata-se de urn esfor<;:o de conceitua<;:iio: os 

estudiosos empenham-se na compreensao do alcance da "situa<;:iio de rede". 

Trivinho43 aponta que as redes sao "estruturas ausentes" que s6 podem ser conhecidas 

pelos seus efeitos. Ele alega que o telegrafo, o telefone e o radio, em seus prim6rdios, com

punham "linhas" de comunica<;:iio e que, por seu alcance ainda restrito, nao se podia falar 

propriamente em redes. Da mesma maneira, a imprensa escrita, para ele, formava uma ma

lha que a fazia "deslizar" pelo espa<;:o ffsico. "A operacionalidade no universo da malha sendo, 

digamos, material, apresentava-se totalmente no horizonte da percep<;:iio." Para a existencia 

de rede, defende, sao necessiirios dispositivos eletr6nicos: 

"Na compara{iio entre a malha da imprensa escrita do seculo XIX e as redes 
do jomalismo na segunda metade deste seculo, foram lanqadas as cinco princi
pais caracteristicas das redes: par se embasarem em tecnologias comunicacio
nais, siio aterritoriais, isto e, prescindem do territ6rio geografico, desconhecen
do, portanto, fronteiras nacionais; invisiveis, logo imateriais e impalpaveis (s6 
podem ser conhecidas par seus efeitos); altamente velozes, permitindo uma cir
cularidade absoluta de dados, noticias, imagens, modelos, publicidade, mono-

"'GILDER. op. cit .• p. 29-59 

'
1 DERTOUZOS, op. cit., p 401-2 

"MANDEL, A., SIMON, 1., DELYRA, J. lnforma9iio' computa9<'o e comunica9<'o. In, Revista USP. Coordenadoria de Comu
nica9iio Social, Universidade de Sao Paulo. Siio Paulo, n° 35, p. 10-45, setembro-novembro/1997. p. 25-30 

"'TRIVINHO, Redes ... , op. cit. p. 17-28 
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logos, didlogos, entretenimento, humorismo, etc.; interativas, ensejando trocas 
simultdneas com qualquer parte do mundo; e hoje, plenamente saturadas"44

• 

Sua analise destaca, principalmente, o fato das redes apresentarem-se apenas por suas 

"pontas" (a TV, por exemplo) e implicarem em satura~iio decorrente da velocidade que o 

suporte tecnol6gico permite e favorece. A cultura sofre profundas altera<;5es como reflexo 

do movimento de "desmaterializa<;iio" do capitalismo: af situam-se as oblitera<;5es de que 

trata o autor. 

Outra perspectiva para compor urn quadro do significado das redes e tra<;ada por Cas

tells. 0 conceito de rede assume papel fundamental na sua analise da sociedade da informa

<;iio. "Rede e urn conjunto de n6s interconectados. N6 e o ponto no qual uma curva se entre

corta. Concretamente, o que urn n6 e depende do tipo de redes concretas de que falamos"45
, 

define ele, destacando que urn n6 podem ser ministros e comissarios europeus na rede poli

tica que governa a Uniiio Europeia ou campos de coca e papoula, laborat6rios clandestinos e 

pistas de aterrissagem na rede do trafico internacional de drogas. Ou sistemas de televisiio, 

estudos, equipes jornalisticas, produtoras, equipamentos m6veis na rede global da midia. "A 

inclusiio/exclusiio em redes e a arquitetura das rela<;5es entre redes, possibilitadas por tec

nologias da informa<;iio que operam a velocidade da luz, configuram processos e fun<;5es pre

dominantes em nossas sociedades"46
. Para Castells, a rede se torna central no cenario atual 

como metafora da morfologia que estrutura a organiza~ao social. Diz ele: 

"Redes sao estruturas abertas, capazes de expandir de forma ilimitada, inte
grando novas n6s desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, 
desde que compartilhem os mesmos c6digos de comunicaqao (por exem:plo, va
lores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes e 
urn sistema aberto altamente diniimico suscetivel de inovaqao sem ameaqas ao 
seu equilibria. Redes sao instrumentos apropriados para a economia capitalista 
baseada na inovaqao, globalizaqao e concentraqao descentralizada; para o tra
balho, trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilida
de; para uma cultura de desconstruqao e reconstruqao continuas; para uma 
politica destinada ao processamento instantcmeo de novas valores e humores 
pUblicos; e para uma organizaqao social que vise a suplantaqao do espaqo e in
validaqao do tempo. Mas a morfologia de rede tambem e uma fonte de drastica 
reorganizaqao das relaqoes de poder. As conex6es que ligam as redes (por 
exemplo, fluxos financeiros assumindo o controle de imperios da midia que in-

44 ld. ibid., p. 21 
"CASTELLS, op. cit., p. 498 
46 ld. ibid. 
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fluencio.m os processos politicos) representa.m os instrumentos privilegio.dos do 
poder. Uma vez que as redes silo mUltiplas, os c6digos interoperacionais e as 
conex6es entre redes tornam-se as fontes fundamentais da formcifilo, orienta
fila e desorientarao das sociedades. A convergencia da evolurao social e das 
tecnologias da informafilo criou nova base material para o desempenho de ati
vidades em toda a estrutura social. Essa base material construida em redes 
define OS proceSSOS socio.is predominantes, conseqiientemente, dando forma a 
pr6pria estrutura socia/47

• 

Se a rede assume esta dimensao, nurna visao urn tanto natural do quadro que o soci6lo

go detecta em seu estudo, sua morfologia e seu significado se baseiam no paradigma da tec

nologia da informac;ao, desenhado pelo autor. Este modelo possui cinco caracteristicas que 

vale destacar48
: InfonnaqiW e a materia prima: tecnologias para agir sobre a informac;ao, nao 

apenas informac;ao para agir sobre a tecnologia; Penetrabilidade dos efeitos das novas tecno

logias, pois a informac;ao e a base da atividade humana e todos os processos da existencia 

individual e coletiva sao diretamente moldados pelo novo meio tecnol6gico; L6gica de redes: 

configurac;ao topol6gica que "e necessaria para estruturar o nao-estruturado, pois o nao

estruturado e a for<;a motriz da inovac;ao na atividade humana"; Flexibilidade: o fator distin

tivo do novo paradigma e sua capacidade de reconfigurac;ao, decislvo para o cenario de uma 

sociedade caracterizada pela fluidez e constante mudan<;a; Crescente convergencia "de tec

nologias especfficas para urn sistema altamente integrado, no qual trajet6rias tecnol6gicas 

especificas antigas ficam literalmente impossiveis de se distinguir em separado". 

Ressalte-se tambem que a internet, como lembra o autor49
, e consequencia de urn mo

delo tecnico desenhado na concep<;ao da rede - uma arquitetura - que possui inteligencia 

(processamento) distribuida. Em virtude do panorama de guerra fria dos seus prim6rdios, ela 

foi concebida sem centro, numa conforma<;ao aberta, num modelo horizontal global. 0 signi

ficado de "rede" extrapola qualquer parametro do tipo conexao entre n6s. 

E preciso destacar a estrutura da comunica<;ao horizontalizada, que mexe com os mo

delos tradicionais de urn emissor e diversos receptores, resultando num processo de afrou

xamento das hierarquias instituidas - ou, pelo menos, claramente instituidas. Os centros, 

assim, seriam m6veis e temporarios. Em segundo Iugar, as caracterfsticas listadas por Castells 

deixam claro urn processo de auto-organiza<;ao e, para os autores mais engajados, mesmo de 

" ld. ibid .• p. 498-9 
"'ld. ibid., p. 78-9 
" ld. ibid., p. 369-81 
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autopoiesis, a partir da l6gica de que qualquer n6 pode conter uma nova rede50
• Estes pontos 

aproximam a comunica<;;iio em rede do conceito de rizoma conforme o postulam Deleuze e 

Guattari51
• 

A l6gica das redes e a l6gica da velocidade e da "circularidade incessante", como aponta 

Trivinho52
, ou do "tempo da informatica", no dizer de Levy53

• Uma l6gica que mexe com a 

no<;iio anterior de temporalidade, ao instituir o chamado "tempo-real", e quebra as barreiras 

territoriais: virtualmente, as redes, atraves de variados dispositivos de comunicas;ao e tecno

logias, podem chegar a todos os pontos do globo, nao conhecendo fronteiras espaciais. A 

"sociedade em rede" esta imersa na l6gica da ubiqilidade, da onipresen<;;a: a manifestas;ao em 

qualquer tempo e Iugar conectado, pertencente a rede. Ou como defende Castells: 

"Por outro /ado, o novo sistema de comunicCifiio transforma radicalmente o es
pafo e o tempo, as dimensoes fundamentais da vida humana. Localidades fi
cam despojadas de seu sentido cultural, hist6rico e geognifico e reintegram-se 
em redes funcionais ou em colagens de imagens, ocasionando um espCifo de flu
xos que substitui o espa,o de lugares. 0 tempo e apagado no novo sistema de 
comunica,iio ja que passado, presente e futuro podem ser programados para 
interagir entre si na mesma mensagem. 0 espCifO de fluxos e o tempo intempo
ral siio as bases principais de uma nova cultura, que transcende e inclui a di
versidade dos sistemas de representCifiiO historicamente transmitidos: a cultura 
da virtualidade real, onde o faz-de-conta vai se tornando realidade"54

• 

Como aponta Trivinho, as redes sao pontas e nao h:1 contato com sua materialidade, 

apenas com seus efeitos, que como se p6de perceber pelas caracterfsticas listadas, atingem 

profundamente a cultura. Ainda seguindo a perspectiva de Castells, a organizas;ao da socie

dade em rede, baseada na informas;ao, significa a transformas;ao "qualitativa da experiencia 

humana". Tras;ando paralelo entre relas;6es Cultura e Natureza ao Iongo da hist6ria, ele diz 

que urn primeiro modelo, ha milenios, foi caracterizado pela dominas;ao da Natureza sobre a 

Cultura. No segundo, estabelecido na Era Moderna, associado ao triunfo da Razao, houve a 

dominas;ao da Natureza pela Cultura. E o novo estigio, a Cultura refere-se a Cultura, tor

nando a Natureza uma "forma cultural". Diz ele: 

50 Ver ~EAO, L. 0 labirinto da hipermidia: arquitetura e navega98o no ciberespa<;o. sao Paulo: l!uminuras, 1999, p. 22w23 
e LEVY, As tecnologias ... , op. cit., p. 21-27 

"DELEUZE, G., GUATTARI, F. Mil plat6s, capitalismo e esquizot.,nia. vol. 1. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995. p.11-37 
52 TRIVINHO, op. cit. p. 22 
53 LEVY, op. cit., p. 114 
54 CASTELLS, op. cit., p. 397-98 

36 



"Em raziio da convergencia da evolUfii.o hist6rica e da transformt1filo tecno/6-
gica, entramos num modelo genuinamente cultural de interaqii.o e organizaqii.o 
social. Par isso e que a informt1filo representa o principal ingrediente de nossa 
organizaqao social, e as fluxos de mensagens e imagens entre as redes constitu
em o encadeamento btisico de nossa estrutura socia/"55• 

Levy leva esta discussao sobre as redes para o ambito do que ele denomina ciberespa<;:o, 

definido como "o espa<;:o de comunica.;;ao aberto pela interconexao mundial dos computado

res e das mem6rias dos computadores. Essa defini.;;ao inclui o conjunto dos sistemas de co

munica.;;ao eletr6nicos (af inclufdas as redes hertzianas e telef6nicas classicas), na medida em 

que transmitem informa.;;6es provenientes de fontes digitais ou destinadas a digitaliza.;;ao"56
• 

Torna-se importante notar a perspectiva do autor: 

"um computador conectado ao ciberespaqo pode recorrer as capacidades de 
outros computadores da rede (que par sua vez, fazem o mesmo), e tambem a 
diversos aparelhos distantes de leitura e exibi§ii.o de informt1fiies. Todas as 
funfiies da informatica sao distribuiveis e, cada vez mais distribuidas. 0 com
putador nii.o e mais um centro, e sim um n6, um terminal, um componente da 
rede universal calculante. (. .. ) No limite, ha apenas um unico computador, 
mas e impassive/ traqar seus limites, definir seu contomo. E um computador 
cujo centro esta em toda parte e a circunferencia em lugar algum ( .. .)"57

• 

Multimidia 

Por multirnidia, entende-se a possibilidade de reunir informas;6es em diversos formatos 

- som, imagem, imagem em movimento e texto, e para alguns, a integras;ao desses formatos 

com banco de dados (a partir da capacidade de multiplo gerenciamento e processamento de 

informas;oes do computador) -em urn unico ambiente58
• Negroponte diz que uma vez que 

tudo sao bits, isto nao s6 permite a integras;ao, mas expande os limites da informas;ao: 

55 ld. ibid., p. 505 

"E importante perceber que a multimidia e mais do que uma feira mundial 
particular au um espetaculo de luz e sam de informt1filo, mesclando tii.o

somente punhados fixos de video, audio e dados. A livre tradUfii.o desses ele
mentos de um para o outro meio e, na verdade, para onde caminha o campo da 
multimidia1159• 

,. LEVY, Cibercultura, op. cit. p. 92 
" ld. ibid., p. 44 
"' NEGROPONTE, op. cit. p. 65-75 
59 ld. ibid., p. 73 
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Na sua visiio, o meio niio sera mais a mensagem: "e apenas uma das formas que ela as

sume, derivando automaticamente dos mesmos dados". No futuro, quando a tecnologia 

permitir, deve-se ressaltar, a transi<;ao de formato poderii ser automatica. 

Em Bairon, multimfdia esta associada a interatividade, como tambem com urn modo de 

expressiio semanticamente aberto, que se aproxima do ser humano. Multimfdia, fen6meno 

informatica-digital, defende ele, e a comunica<;ao mais perto da linguagem aberta, simplifi

cada e niio-linear da vivencia cotidiana60
• "Com a multimldia deve ocorrer, comparando com 

os meios de comunica<;iio unidirecionais, maior autonomia de interpreta<;iio resguardada pela 

propria forma de ser da linguagem, ou seja, do ser. 0 movimento reticular da compreensiio 

poden1 acontecer de maneira desconexa e subjetiva"61
• 

Esta visiio abarca a conceitua-;:iio de multirnidia com a de hipertexto, de rede, de intera

tividade, aproximando-a indistintamente de aspectos da linguagem, como se estes se apre

sentassem de forma homogenea em quaisquer manifesta.;;oes da multimldia, numa perspec

tiva confessa de otimismo. Embora a maioria das abordagens da multimldia niio ultrapasse a 

visiio funcional do suporte que integra varios formatos, e preciso fazer alguns ajustes. 

Neste sentido, Levy reposiciona o conceito. Ele acha necessaria reavaliar o sentido que a 

palavra multimldia assume hoje. 

"0 terma multimidia significa, em principia, aquila que emprega diversas su
partes ou diversas veiculas de comunicaqaa. Infelizmente, e raro que seja usado 
neste sentida. Hoje, a pak.vra refere-se a duas tendencias principais dos siste
mas de comunicaqii.o contemporaneos: a multimodalidade e a integraqii.o digi
tal"62. 

Para ele, as mensagens que circulam no ambiente informatica, com cada vez maior inte

gra<;iio entre textos, imagens e sons podem ser definidas por multimodais "pois colocam em 

jogo diversas modalidades sensoriais"63
. Alem disso, a integras;iio das diversas mfdias no am

biente da informatica, fruto do "movimento geral de digitaliza<;iio", leva a uma manifestas;iio 

que seria mais adequada se fosse chamada de unimfdia, ja que a tendencia futura e de inte

gras;iio ou interconexiio e niio de variedade de suportes distintos, conotas;iio que o termo 

multimidia pode indicar, segundo o autor. Multimfdia, alega, e melhor empregada quando se 

60 BAIRON, op. cit., p., 15-93 

" ld. ibid., p. 85 
62 LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 63 
63 ld. ibid., p. 65. 
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trata, por exemplo, de urn lan<;;amento simultaneo de urn fUme, de urn videogame, camise

tas, brinquedos, entre outros. A forma adequada seria "unimiclia multimodal"64
• 

Castells, que apresentava este enfoque de multimodalidade, posiciona a multimfclia de 

forma polftica, social e cultural, mais que tecnologicamente, e e necessaria recuperar sua 

analise, parcialmente apresentada. 0 autor destaca que os esfor-;;os empreenclidos em rela-;;ao 

a recente tecnologia de comunica<;;ao (CMC) apontam, pelo menos em seu estagio inicial, 

para a abordagem predominante de entretenimento. A multimfclia acabaria por for-;;ar ou 

refor<;;ar urn modelo de "infotenimento" (infotaiment), mistura de informa<;ao e entreteni

mento. Tambem deve ser considerado no panorama da multimfclia a tendencia de "centrali

dade na casa e individualismo" que ele detecta num "novo estilo de vida"65
• 

Esta tecnologia, para Castells, corroboraria para acentuar a segmenta<;;iio dos usuarios

espectadores-leitores-ouvintes. Em dois mementos: nao apenas nas estrategias do emissor de 

criar produtos segmentados, mas tambem no potencial interativo dos utilizadores de esco

lherem a informa<;;ao que desejam. Num segundo, a "crescente estratifica<;;iio social entre os 

usuaries". As diferen<;as culturais serao fundamentais para o uso de suas possibilidades: "as

sim, o mundo da multimfdia sera habitado por duas popula<;;6es essencialmente distintas: a 

'interagente e a receptora de intera<;ao'"66
• Ou seja, uma que tira proveitos das possibilidades 

tecnicas do meio e outra que recebe urn numero restrito de op<;6es pre-empacotadas. Con

tude, o ponto que chama a aten.;ao na abordagem de Castells encontra-se na ja citada cons

tru<;;iio da integra<;ao de mensagens, num mesmo Iugar, que cria urn "padrao cognitive co

mum". Aponta ele: 

64 ld. ibid. 

uo acesso as noticias, educaqiio e espetdculos audiovisuais no mesmo meio, 
mesmo a partir de fontes diferentes, intensifica a mistura de conteUdos que ja 
estava ocorrendo na televisao direcionada as massas. Do ponto de vista do 
meio, diferentes modos de comunicaqao tendem a trocar c6digos entre si: pro
gramas educacionais interativos parecem videogames; noticidrios sao constrni
dos como espetticulos audiovisuais; julgamentos sao transmitidos como nove/as; 
mtisica pop e composta para a MTV; jogos esportivos sao coreografados para 
espectadores distantes de forma que suas mensagens se tomem cada vez menos 
diferentes de filmes de aqao; e assim par diante. Do ponto de vista do usuO.rio 
(como receptor e emissor, em um sistema interativo), a escolha das varias 
mensagens no mesmo modo de comunicaqao, com facilidade de mudanqa de 

65 CASTELLS, op. cit., p. 392 
65 ld. ibid., p. 393 
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uma para outra, reduz a distancia mental entre as varias fontes de envolvi
mento cognitivo e sensorial. A questiio em jogo ruio e que o meio seja a mensa
gem: mensagens siio mensagens"67. 

0 autor ressalta que a caracterfstica mais marcante da multimfdia talvez seja sua aptidiio 

em captar as diferentes express6es culturais em toda a sua diversidade e coloca-las num 

mesmo ambiente. "Todas as express6es culturais, da pior a melhor, da mais elitista a mais 

popular, vern juntas nesse universo digital que liga, num supertexto hist6rico gigantesco, as 

manifesta.;6es passadas, presentes e futuras da mente comunicativa"68
• Isto levaria a urn pro

cesso de enfraquecimento do poder simb6lico dos emissores tradicionais fora do sistema: 

"religiao, moralidade, autoridade, val ores tradicionais, ideologia politica". Uma especie de 

desmitifica.;ao que retira de algumas instilncias seu carater de "supra-humanos", isto e, nao 

que a doutrina.;ao acabe, mas prossegue segundo outros parametres. "As sociedades ficam 

final e verdadeiramente desencantadas porque todos os milagres estao on-line e podem ser 

combinados em mundos de imagens auto-construidas"69
• Se ha enfraquecimento de algumas 

instancias de autoridade, em especial de autoridade discursiva, o jornalismo pode ser associ

ado aqui: a institui.;ao e apontada como suscetfvel de perda de seu carater privilegiado de 

intermedia.;ao e organiza.;ao dos fatos e informa<;5es70. 

Castells argumenta que o novo ambiente simb6lico faz da virtualidade - "virtual: que 

existe na pratica, embora nao estrita ou nominalmente"71 -a realidade, criando uma "cultura 

da virtualidade real" por intermedio da internet. 

"E urn sistema [de comunico.fdo} em que a pr6pria realidade (ou seja, a expe
riencia simb6lica/material das pessoas J e inteiramente captada, totalmente 
imersa em uma composir;do de imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no 
qual as aparimcias ruio apenas se encontram na tela comunicadora da experi
fficia, masse transfomzam na experi§ncia"72. 

Interessa ainda frisar que a multimidia coloca em jogo uma sofistica.;ao dos processes de 

constru.;ao semilntica a partir da jun.;ao de diversas semi6ticas-objeto num mesmo suporte, 

com possibilidades ampliadas de configura<;ao significante. 0 sincretismo torna-se uma hi-

" ld. ibid .• p. 394 

5S ld. ibid .• p. 394 

"ld. ibid .• p. 397 

m Ver BAROOEL. J. OEUZE. M. Network journalism. In: The Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), 
1999. [on-line] URL: http://home.pscw.uva.nl/deuze/publ9.htm. Extrafdo em 28/01/2001. 

" CASTELLS. op. cit.. p. 395 
72 !d. ibid. 
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percomplexidade, pois nao delimita o significado a urn texto estatico, mas permite textos 

gerados pela base computacional - como urn equipamento de simula~ao e calculo - em res

pasta as interferencias do usuario/leitor. E neste sentido que Levy faz uma de suas aborda

gens sobre o virtual no ambiente computacional: possibilidade de troca entre computador e 

usuario a partir das capacidades de calculo do equipamento73
• Para este trabalho, a palavra 

multimfdia sera usada para nomear a informa~ao oferecida em varios formatos, num mesmo 

suporte, sem contudo esquecer que ela traz fortes reflexos para a cultura, como pode-se 

concluir a partir de Castells. 

Hipertexto 

Levy desenvolve o conceito de hipertexto74
, lendo a sociedade a partir dele e fazendo 

rela~ao do termo com os universes de sentido criados na comunica~ao e nas rela~6es huma

nas. "Inspirando-nos em certos programas contemporaneos [ ... ] chamaremos estes rnundos 

de significa~ao de hipenextos. [ ... ] Os processes sociotecnicos, sobretudo, tambem tern uma 

forma hipertextual, assim como varios outros fen6menos. 0 hipertexto e talvez uma rnet:ifo

ra valida para outras esferas da realidade em que significaq6es estejam em jogo"75
• E aponta: 

"Tecnicamente, um hipenexto e um conjunto de nos ligados par cone:xOes. Os 
ru5s podem ser palavras, paginas, imagens, graficos au partes de graficos, se
qMncias sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertex
tos. Os itens de inforrnaqiio niio siio ligados lineannente, como em uma corda 
com ru5s, mas cada um deles, au a maioria, estende suas conex6es em estrela, 
de modo reticular"76

• 

Percebe-se a aproxima~ao entre os conceitos de hipertexto e rede. 

Hipertexto e geralmente definido como escrita nao-seqiiencial. Embora existarn abor

dagens e defini~6es amplas do hipertexto, como a de Levy, interessa considera-lo como for

ma de organiza~ao que estrutura e apresenta as informa~6es de maneira que elas possam ser 

"lidas" ( consumidas, acessadas) sem sequencia obrigat6ria, linear. Tecnologia que s6 tern 

Iugar e se sustenta sobre o suporte informatica. Destaque-se que a acep~ao do termo texto, 

"Ver LEVY, op. cit., p. 70-75 
74 0 termo hipertexto e uti!izado como sin6nimo de hipermfdia, o que, para a grande maioria des autores, nao traz problemas 

conceituais, uma vez que, como caracteristica fundamental, a hipermfdia pressup6e a informar;ao em diversos formatos: 
audio, vfdeo, imagens estaticas, imagens animadas. Hipermfdia seria a jun~o de hipertexto e mu!timfdia. 

75 LEVY, P. As tecnologias da ... , op. cit. p. 25 
76 ld. ibid., p. 33 
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usacla abaixo, remete a uma das concep<;6es cia semi6tica: para designar tanto algo expresso 

em semi6tica lingiifstica ou nao-lingiiistica, como urn ritual de clan.;a, por exemplo77
• 

0 termo hipertexto foi criado nos anos 60 por Theodore Nelson, que define o significa

do por ele atribuido, conforme Landow: "By 'hypertext, I mean non-sequential writing- text 

that branches and allows choices to the reader, best read at an interactive screen. As 

popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the reader 

different pathways"78
• Nelson designava com isso urn "texto elastica (stretch text), aquele 

que se expande e se contrai de acordo com a requisi.;ao de maiores informa.;oes". "As ideias 

nii.o precisam ser separaclas nunca mais"79
• 

Para Landow, hipertexto e o termo que denota urn texto composto por blocos e links 

eletr6nicos que fazem a jun.;ao entre estes blocos80
• Destaca Leao: "o hipertexto e urn do

curnento digital composto por diferentes blocos de informa<;6es interconectaclas. Essas in

forma~6es sao arnarraclas por rneio de elos associativos, os links. Os links permitem que o 

usuario a vance ern sua leitura na ordem que desejar. [ ... ] Atraves dessas estruturas interati

vas o leitor percorre a trama textual de forma (mica, pessoal"81 • Landow utiliza a terminolo

gia que Barthes aplicava a fragrnentos de texto para denominar os blocos de informa~o no 

hipertexto. Cacla conexao leva de uma lexia a outra. Linke a interliga~ao de duas lexias. 

A partir destas coloca~6es, conclui-se que o hipertexto e algo necessariarnente ligado ao 

ambiente computacional e que nii.o poderia ocorrer em sua plenitude sern a media~ao do 

equipamento informatica. "A experiencia hipertextual exige o elemento 'cornputador' para 

acontecer. [ ... ] Vale lembrar que, quando imprimimos urn trecho extraido de urn documen

to hipertextual, a rigor, o que temos em maos nao e mais urn 'hiperdocumento"'82
• 

Contudo, alguns autores fazem constante referenda a obras que utilizarn uma "estrutura 

hipertextual" independente do suporte informatica. A partir do enfoque do hipertexto como 

forma de apresenta~o cia informa~ao, organizacla de modo nao-seqiiencial, e possivel con-

77 GREIMAS, A., COURTES, J. op. cit., p 460 
78 LANDOW, G. The definition of hypertext and its history as a concept. [on-line] URL: 

http://landow.stg.brown.edu/ht/history.htmlln: LANDOW. G. Hypertext: the convergence of contemporary critical theory 
and technology. URL: http://www.stg.brown.edu/projects/hypertexi/landow/ht/contents.html. Extrafdo em 30/09/1999. 

"LEAO, op. cit., p. 21 
80 LANDOW, Hypertext : the convergence ... op. cit., p. 4 
81 LEAO, op. cit., p. 15-6 
82 1d. ibid., p. 66 
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cluir que ha manifesta<;6es para alem do suporte informatica que seriam como que suas an

tecessoras: manobras para quebrar a "natural" linearidade de alguns meios. 

Esta estrutura hipertextual torna-se uma estrategia discursiva, lembra Palacios83
, que 

pode ser utilizada em qualquer meio de comunica<;ao, mesmo os de linearidade rigida, como 

o cinema e a televisao. E isso que fazem, por exemplo, Quentin Tarantino como seu "Pulp 

Fiction" e Julio Cortazar em "0 Jogo da Amarelinha" e outras de suas obras. Observe-se que 

nestas experiencias a tentativa de quebrar a linearidade esta vinculada a urn efeito estetico. 

Os textos academicos e cientificos - com suas diversas remiss6es a outras obras, notas de 

rodape, cita<;6es, bibliografia etc. - podem quebrar a linearidade, enviando o leitor a outras 

obras e, assim, tambem sao considerados sob esta 6tica; como ainda dicionarios e enciclope

dias com remiss6es constantes a termos correlacionados e referencias cruzadas. 0 que torna 

o hipertexto especial e a velocidade, afirma Levy84
, e a possibilidade de salto, como destaca 

Leao85
• A partir destas defini<;6es, surgem algumas caracteristicas pr6prias do hipertexto. 

Rela¢o autor-leitor 

A divisao do texto em fragmentos interligados por pontos de conexao, sem sequencia 

l6gica predefinida, altera a "economia politica" das relac;6es do leitor com o texto e redimen

siona as determina<;6es do produtor tambem. Uma vez que a sequencia entre os fragmentos 

e definida pelo leitor, sua participac;ao na cria<;ao do sentido do texto e maior e, ao mesmo 

tempo, o produtor ficaria, em principia, com uma possibilidade menor (diferenciada) de 

direcionar o seu significado. Neste texto, que s6 se realiza plenamente com a interferencia 

do leitor, h:i, em tese, maior abertura do texto, do universo de significados. 

Trata-se de relac;ao distinta, por exemplo, da estabelecida com o livro ou com uma mi

dia como a televisao, em que as opc;6es seriam, sob a 6tica que prop6e Landow, escolher 

entre continuar a assistir urn programa ou nao86
• No hipertexto, o leitor tern maior autono

mia, pois escolhe o caminho a percorrer. A partir dos links disponiveis, ele pode seguir uma 

referenda do texto, seguir os vinculos criados pelo autor, ir para outro endere<;o ou, a partir 

83 PALACIOS, M. Hipertexto, fechamento eo uso do conceito de nao-!inearidade discursiva. Texto apresentado no GT Co-
municat;ao e Sociedade Tecnol6gica do 8° Comp6s, em Belo Horizonte, 1999. 

"' LEVY, op. cit., p. 37 
"'LEAO, op. cit., p. 62 
86 LANDOW, op. cit., p. 5-6 
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de recursos de pesquisa, buscar outras conex6es relacionadas que nao foram sugeridas no 

ponte em que ele se encontra. 

Abertura e feehamento e deseentralidade 

Landowll7 lembra que desde a Poetica de Arist6teles ha urn modele que prevalece nas 

narrativas lineares: hist6rias possuem inicio, meio e fim, isto e, abertura e fechamento. 0 

hipertexto derrubaria este conceito pois urn leitor pode come<;;ar a ler o texto a partir de 

qualquer ponto e deixa-lo igualmente a qualquer momento. Palacios destaca que 

"o que percebemos imediatamente e que para um leitor niio familiarizado com 
o funcionamento do Hipertexto, seja ele ficcional ou niio, a questao do fecha
mento e posta imediatamente como um problema. Como se chega ao fim desta 
hist6ria ou deste site? A expectativa de um fim advem, e claro, da experiencia 
com a narrativa tradicional (seja uma narrllfiio oral, num texto, numa peqa 
teatral, num filme .. .)" 88

• 

Ele lembra que na narrativa tradicional, nao hipertextual, chega-se sempre a urn fim: a 

ultima pagina do livre, 0 ultimo fotograma do filme. 0 termino da leitura de urn hipertexto 

e o ponte em que o leiter considera seu percurso na rede acabado. 

Nesta linha de raciocinio, ha a possibilidade de leitura a deriva ou de alternil.ncia no foco 

de interesse do leiter, que pode se deslocar a medida que caminha pelos n6s da rede de ma

neira que, as vezes, ap6s algum tempo, ele ja nao se lembre como chegou ao ponte em que 

esti. Conforme Landow, o interesse do leiter funciona como o principia organizador da lei

tura, o que significa que a experif'ncia hipertextual situa-se numa "infinita" descentralidade 

ou recentralidade. 

87 ld. ibid., p. 101 
88 PAlACIOS, op. cit. 

"As readers move through a web or network of texts, they continually shift the 
center- and hence the focus or organizing principle - of their investigation and 
experience. Hypertext, in other words, provides an infinitely re-centerable 
system whose provisional point of focus depends upon the reader, who becomes 
a truly active reader in yet another sense. [. . .] One experiences hypertext as an 
infinitely de-centerable and re-centerable system, in part because hypertext 
transforms any document that has more than one link into a transient center, a 
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directory document that one can employ to orient oneself and to decide where 
to go next".89 

Leao aborda os sistemas centrados e acentrados, citando Calabrese e explica: 

"No caso dos 'sistemas fechados', pode-se /alar de perimetro, pais existe um 
centro. Nos sistemas centrados, pode-se dizer que centro e meio sao a mesma 
coisa. No entanto, nos sistemas acentrados, como a WWW, par exemplo, exis
tem varios centros. 0 labirinto da Internet pode ser concebido como um jogo, 
em que diversos centros se entrelaqam. Cada pagina da rede e composta por 
palavras iluminadas que podem nos levar a outros centros, e estes a outros, e 
mais outros, infinitas vezes. Como Calabrese afirmou, esses centros passam a 
exercer pressao e chamam por outros pontos. Com isso, temos o alargamento de 
fronteiras, e conceitos como limite e perimetro se tornam problematicoSX'". 

Atomiza¢o e dispersao 

0 hipertexto traz para a constru<;ao do texto a visao de composi<;ao a partir de fragmen

tos que nao podem depender de algo anterior ou posterior para constituir senti do e vai gerar, 

conforme Landow, a atomiza<;iio do texto, com o ideal de fornecer multiplos caminhos ao 

leitor. Ele destaca que isto decorre da divisao do texto em blocos de informa<;6es (lexias), 

que sao unidades de leitura que se tornam fragmentos independentes: uma vez que o leitor 

pode entrar e sair de urn hipertexto em qualquer ponto do percurso, as lexias nao podem 

depender de algo anterior ou posterior para ter sentido91
• A organiza<;ao se cla principalmente 

pelo fragmento, nao pelo todo. 

0 autor tambem aponta a configura<;ao de urn texto clisperso e inacabado, como algo 

relacionado a atomiza<;ao. 0 texto eletr6nico desliga-se da estabilidade do impressa, dadas 

pelas caraterfsticas do suporte em papel, especialmente por dois motivos. 0 texto eletr6nico 

pode sofrer altera<;6es, varia<;6es, mudan<;as. Nenhuma versao e acabada, cliz ele. Em segun

do Iugar, como cada leitor pode tomar o rumo que desejar ao navegar, o texto ("as passagens 

de texto") ganha uma caracterfstica mais inclividual92
• 

89 LANDOW, G. Hypertext and de-centering. [on-line]. URL, httpi/landow.stg.brown.edu/ht/decenter.htmlln, LANDOW, G. 
Hypertext: the convergence of contemporary critical ... [on-line], op. cit. Extraido em 01/10/1999. 

90 LEAO, op. cit., p. 70 
91 LAN DOW, op. cit., p. 52 
SZ id. ibid., p. 52-53 
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A lincagem eletronica dos blocos, por sua vez, embaralha as marcas que delimitam a 

unidade do texto como sendo parte de urn mesmo trabalho. Junta-se af, afirma Landow, o 

fato do texto eletronico abandonar o suporte que o delimitava fisicamente, em especial, isto 

muda a anterior unidade da obra porque o leitor pode navegar por caminhos que incluem 

textos de outros autores, imagens, sons. Pela altera;;ao da no;;ao de abertura e fechamento, 

urn hipertexto torna-se uma obra incompleta, expansive!. Ulisses (de James Joyce), exem

plifica, e uma obra completa na sua versiio impressa. Se fosse feita uma versao hipertextual 

deJa, automaticamente se tornaria uma obra aberta e incompleta, defende o autor. 0 hiper

texto fornece diversos pontos que podem ser interconectados e permitem a expansiio de urn 

texto indefinidamente93 • 

Urn texto para ser adequado a este ambiente precisa ter saliencias que permitam que se 

ligue a outros. A hipermfdia, ressalta Leiio, incitaria urn olhar topol6gico, oriundo da apro

xima;;iio interdisciplinar com o ramo da matematica que investiga formas geometricas pelas 

suas possibilidades de liga;;oes, protuberancias e buracos: urn site ou aplicativo deve ser ava

liado pelas saliencias que o sistema oferece e que irao definir o potencial interativo e o nfvel 

de complexidade dos sistemas hipermidiaticos, as possibilidades de conexao com os n6s da 

rede hipertextual94• 

Leao tambem aponta o hipertexto como informa;;ao tridimensional, distribuida no es

pa;;o; tambem num eixo de profundidade, com a no;;ao de "texto espacial", de "escritura 

topografica", a partir de Bolter: 

"ld. itild., p. 52-59 
"LEAD, op. cit., p. 32-34 
"ld. ibid., p. 112 

"Em seu interessante artigo, Bolter (1990) defende a ideia de que escrever 
sempre foi alga espacial. Isso porque "n6s s6 poderemos ver e compreender os 
signos se eles estiverem dispostos num espaqo de pelo menos duas dimensoes". 
0 hipertexto, por sua vez, nos oferece um metodo de exploraqiio visual e con
ceitual do espcu;o de escritura (writing space) apresentado para n6s pela tec
nologia do computador"95

• 
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Intertextualidade e polifonia 

"A intertextualiclade e o processo de incorporac;ao de urn texto em outro, seja para re

produzir o sentido incorporado, seja para transforma-lo", indica Fiorin96
. 0 conceito de in

tertextualiclade, introduzido a partir clas ideias de Bakhtin, e aplicado ao hipertexto pela pos

sibiliclade de se utilizar diversas conexoes com n6s externos e internos ao texto, como ampli

ficac;ao do processo de constrU<;;ao de sentido, conforme Lando~7 
- referencias cruzaclas, 

cita<;iio de autores e obras que podem ser acrescentaclas ao texto e tornarem-se mais marca

clas no discurso pelas faciliclades dos meios eletr6nicos, elementos de apoio em formatos 

diversos (audio, video, graficos, ilustra<;i\es, fotos). Textos academicos sao classicos exem

plos (como mencionado). Por meio dos links, na internet, pode-se conectar uma informa<;iio 

a diversas outras, criando rela<;i\es complementares ou contradit6rias, expandindo as poten

cialiclades de elabora<;iio semantica e discursiva. 

Com o hipertexto, este recurso ganha talvez o suporte que mais o favorec;a, que amplie 

as possibilidades destes "parenteses", atravessamentos que surgem ao Iongo dos textos. 

Quando o computador materializa, num clique, a passagem de urn texto a outro, de uma 

mfdia a outra, de urn formato a outro, ele traria a manifestas;ao mais radical cia ideia do in

tertexto. Dessa maneira, do ponto de vista de quem cria, o texto pode ser incrementado 

com referencias varias para acesso rapido no seu interior, no interior do pr6prio site ou em 

endere<;os externos ao site. Do ponto de vista do leitor, estas relac;oes podem se tornar ex

plicitas mas niio necessariamente invasivas, como prop6e Lando~8 . Lajolo afirma que o hi

pertexto, pelo suporte informatica, "ao proporcionar multiplas e simultaneas alusoes, esta

belece fortes vfnculos com a noc;ao de intertexto, que pode entio ser concebido como cate

goria que antecipa e anuncia o hipertexto"99
• 

A partir disso, a intertextualiclade somam-se as conceps;oes de polifonia e dialogismo. 

Conforme Barros, "[em Bakhtin] o dialogo e condi<;ao cia linguagem e do discurso, mas ha 

textos polif6nicos e monofonicos, segundo as estrategias discursivas acionaclas"100
• A autora 

96 FlORIN, J. L. Polifonia textual e discursiva. In: BARROS, D. L. P., FlORIN, J. L. (ergs.). Dia/ogismo, polifonia e intertex-
tualidade. Siio Paulo: Edusp, 1994, p. 30 

"LANDOW, op. cit., p. 10-11. 
98 ld. ibid. 
99 LAJOLO, M. Do intertexto ao hipertexto :as paisagens da travessia. Arquivo on-line disponfvel para download a partir da 

URL: http://www.itaucultural.org.br/areasdeexpressao/criticaantologia.htm. Consultado em 29/03/2000. 
100 BARROS, D. L. Dialogismo, polifonia e enunciaqao. In: BARROS, D. L. P., FlORIN, J. L. (ergs.). op. cit., p. 6 
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refere-se a possibilidade de se desenvolver textos que favores;am o aparecimento das diversas 

vozes naturalmente presentes ao discurso. Em rapida analise, as caracterfsticas da web favo

recem a construs;iio de textos dial6gicos e com multiplicidade de vozes, uma vez que uma 

unidade discursiva pode ser conectada a outras de forma praticamente ilimitada e o tras;o 

dia]6gico ficaria mais exposto. Como destaca Lajolo, o hipertexto rompe com caracterfsticas 

da relas;ao com o texto impresso e constitui-se como "o suporte tecno]6gico que melhor fa

vorece escrita e leitura intertextuais"101
• 

Hipertexto, pensamento e mldia 

Preocupado com a organizas;ao de grande massas de informas;ao, o matematico e fisico 

Vannevar Bush escreve, em 1945, o artigo "As we may think", questionando a forma como 

os seres humanos organizam o pensamento: as informas;6es nao ficam armazenadas no cere

bro em areas delimitadas e estanques, compartimentalizadas, com l6gica universal102
• Elas 

sao reunidas por associas;6es de ideias que, por algum motivo, se tornam pr6ximas. Nao se 

pode esperar conseguir duplicar este processo mental artificialmente, mas pode-se aprender 

com isso, diz ele. E interessante notar que para Bush, no seu projeto Memex, o pensamento 

por associas;ao de ideias e urn problema 103
• 

Theodore Nelson, conforme Leao, exprime atraves do hipertexto o sonho de manter a 

estrutura multidimensional e nao-seqUencial do pensamento na organizas;ao das informas;6es. 

Nelson, ao criar o termo, estava empenhado no chamado projeto Xanadu, que, como Bush, 

pretendia organizar expressiva quantidade de informas;6es e conhecimento104
• Uma especie 

de biblioteca universal, uma "Biblioteca de Alexandria de nossos dias", ]embra Levy105
• 

Gilles Deleuze e Felix Guattari conceituam o rizoma: modelo de organizas;ao amplo que 

serviria de metafora para pensar o mundo. Esta forma de organizas;ao, recuperada nas discus

sees sobre hipertexto, coloca pontos fundamentais. 0 rizoma se contrap6e a ideia de arvore, 

modelo utilizado em diversas areas do conhecimento, que pressup6e estrutura dicot6mica, 

com bifurcas;6es, que necessariamente parte de urn tronco comum, possuindo assim eixo 

101 LAJOLO, op. cit. 
102 LEVY, As tecnologias da ... op. cit., p. 28-29 
103 LEAO, op. cit., p. 19 
1
0' LEAO, op. cit., p. 21 

105 LEVY, As tecno/ogias da ... op. cit.. p. 29 
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central e dimensao profunda. Ao contriirio, o rizoma e o modelo com pontos que se ligam a 

outros, com ramifica<;6es multiplas capazes de se estender e formar novas ramificas;oes num 

movimento infinito. A conceitua<;ao gravita em torno da multiplicidade de caminhos, de 

conex6es, sem ordem, sem hierarquia permanente, e que permitem numero ilimitado de 

conex6es e expans6es. Os nucleos de organizas;ao sao transit6rios e considerados como mo

delo horizontalizado, menos voltado a profundidade. 0 pensamento se organizaria de forma 

rizomatica: universo reticulado de fragmentos de informas;ao, em que hii nucleos e ramifica

<;6es que se ligam, sem come<;o, meio ou fim, sem centro ou perimetro. A ideia de multipli

cidade se une a de circularidade, de rede de liga<;6es com rela<;6es virtualmente infinitas. 

tl[. .. ] Diferentemente das drvores au de suas raizes, o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traqos ndo remete neces· 
sariamente a traqos de mesma natureza; ele poe em jogo regimes de signos 
muito diferentes, inclusive estados de niio-signos" 106

• 

"Os sistemas arborescentes sao sistemas hierarquicos que comportam centros 
de significiincia e de subjetivaqiio, aut6matos centrais como mem6rias organi
zadas. Acontece que os modelos correspondentes sao tais que um elemento s6 
recebe suas informaqoes de uma unidade superior e uma atribuiqiio subjetiva 
de ligaqoes preestabelecidas"107

• 

As ideias de Bush e Deleuze/Guattari podem ser aproximadas. A internet, especifica

mente a WWW, estaria pr6xima a este modelo de organiza<;ao rizomiitica/associativa. Da 

aproximas;ao surge o entusiasmo de estudiosos que alegam que a web e urn meio de comuni

ca<;ao que organiza as informas;6es de forma intuitiva, pr6xima a do pensamento humano. 

Decorrem dai seu potencial de desenvolvimento e parte de suas "inumeras" vantagens em 

relas;ao aos outros meios de comunicas;ao. 

Tal raciocfnio integra debates em torno da juns;ao da rapidez do suporte informatica, da 

interligas;ao em rede, das informas;oes em formato digital e desta forma de organizar infor

mas;6es: condis;oes que, teoricamente, poderiam impulsionar uma transformas;ao do conhe

cimento, da cultura e do pensamento no mundo, similar a invens;ao da escrita e a da impren

sa. Para alguns estudiosos, entusiastas, a cultura organizada e linearizada no "imperio" do 

alfabeto e do livro adquiriria novas formas e contornos com o hipertexto e a informatica, 

tornando-se mais flexfvel, democratica e intuitiva. Ou, para usar as palavras de Castells, da 

106 DELEUZE, GUATTARI, op. cit., p. 32 
'" ld. ibid., p. 26 
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"mente tipografica" que caracterizava a "Galaxia de Gutenberg", passou-se para a galaxia de 

McLuhan, com a cultura da midia de massa marcada pela TV e agora caminha-se para a "cul

tura da virtualidade real" embalada pela Comunica<;;iio Mediada por Computador, essencial

mente interativa108. 

Interatividade 

Assim, alguns autores tratam a web como urn meio "naturalmente" interativo109
• A co

munica<;;ao nela s6 se efetiva a partir da interferencia e escolhas do leitor. De outra forma, ao 

contnl.rio das mfdias tradicionais, introduz o fluxo informacional bidirecional - todos-todos -

aliado as capacidades de processamento da informa<;;iio do computador, a internet coloca em 

foco o debate sabre comunica-;ao, intera-;ao e interatividade. Palavra desgastada pelas men

sagens publicitarias, que qualificam as mais variadas coisas como interativas, a questiio susci

ta uma investiga<;;iio sabre as rela-;6es entre as possibilidades trazidas pela web e o que esta 

em jogo nesta interatividade. 

Lemos prop6e "delimitar a 'interatividade' como a-;iio dial6gica entre o homem e tecni

ca", separando-a da intera-;iio social, em que estariam as rela<;;6es entre pessoa e pessoan°. A 

partir de suas coloca-;oes e de Mielniczuk, pode-se dividir a questao em tres aspectos fun

damentais: a intera<;iio entre usuario e maquina, usuario e publica-;iio ( conteudo) e usuario e 

outras pessoas, sejam elas usuarios ou autores111 • 

Primo, por sua vez, enfoca as rela-;6es interativas colocando dois p6los distintos que ser

vem como parametros para avaliar as possibilidades de interatividade que devem e podem 

ser proporcionadas na CMC. Preocupado com a constru-;ao de softwares educativos, as rela

-;oes entre pessoa, maquina e informa-;6es sao fundamentais em sua abordagem. A partir da 

diferencia-;ao de Levy sabre o virtual e o atual, o passive! e o realizado, ele argumenta que a 

intera<;;iio pode ser reativa, fechada, programada, predeterminada, cujo parametro e mecani-

"'" Ver CASTELLS, M. A cultura da virtualidade real. In' CASTELLS, op. cit., p. 353-401. 
109 Sobre isto ver LEAO, op. cit., p. 41 e TRIVINHO, E. Epistemo!ogia em rufnas: a implosi:io ... , op. cit. 
110 LEMOS, A. Anjos interativos e retriba/izaqjo do mundo. Sabre interatividade e interfaces digitais. [on-line]. URL; 

http,//www.facom.ufba.br/pescycyber/lemos/interac.html. Extraido em 25/09/1999. 
111 M!ELN!CZUK, L. lnteratividade no jornalismo online: o caso Netestado. In: XXll Congresso Brasileiro de Ciencias da 

Comunicagao -INTERCOM 99. Rio de Janeiro, setembro de 1999. CD-ROM 
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co, do tipo estimulo-resposta. Ou mutua, aberta, sujeita ao acaso, a interferencia dos atores, 

construida durante rela);iiO de permanente negocia);iiO e troca112• 

Levy propoe encarar a interatividade como problematiza);iio, real);ando a necessidade de 

uma teoria da comunicac;;ao que de conta de analisar as especificidades da comunica);iiO in

terativa. "A interatividade assinala muito mais urn problema, a necessidade e urn novo tra

balho de observac;;ao, de concer<;iio e de avaliac;;ao dos modos de comunicac;;ao, do que uma 

caracteristica simples e univoca atribuivel a urn sistema especifico" m. Ele acaba por montar 

urn quadro baseado em dois eixos centrais para a analise dos meios de comunicac;;ao e seu 

grau de interatividade, em perspectiva que inclui os dispositivos de cornunicac;;ao e o grau de 

envolvimento que eles permitem com a mensagem. 

Como Primo, Lemos e Mielniczuk destacam, nao se pode falar na predominancia de urn 

modelo de interatividade unico, mas em processos multinterativos. Das relac;;oes estabeleci

das na comunicac;;ao pela web, pode-se verificar que tanto no caso das rnais diretas com a 

maquina, materializadas no ambito proximo as interfaces tecnicas, como as estabelecidas 

entre usuarios e/ ou produtores das informac;;oes - rep6rteres, editores -, instituida por me

canismos como o e-mail ou os f6runs de discussao, ha trac;;os do aspecto reativo e tambem do 

mutuo, ambos interferindo na construc;;ao de significados e praticas produtivas da informa

);iio. Neste aspecto, pode-se frisar o desenvolvimento de estrategias que incluem o consumo 

da informac;;ao personalizada ( distinguindo-se do carater massivo dos meios tradicionais) e a 

abertura de canais que estimulem o dialogo entre profissionais e leitores e entre os pr6prios 

leitores, com f6runs de discussao sobre as noticias, sugestoes de pauta, debates sobre etica, 

servic;;os, entre muitas possibilidades. 

Nesta perspectiva, as interfaces sao os pontos que materializam estes relacionamentos. 

Levy, em abordagem do conceito de interface, salienta: 

"A nos;ao de interface pode estender-se ainda para alem do dominio das inter
faces. Esta e, por sinal, sua vocaqao, jd que interface e uma superficie de con
tato, de traduqao, de articulaqao entre dois espaqos, duas especies, duas ordens 
de realidade diferentes: de um c6digo para outro, do anal6gico para o digital, 

112 
PRIMO, A. lnteraqao mUtua e interaqao reativa: uma proposta de estudo. Texto apresentado no GT de Teoria da Comuni
ca9iio do Intercom 98. Disponivel em http://www.psico.ufrgs.br/-aprimo/pi>'intera.htm. Extraido em 19/05!1999. 

113 ' 
LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 82 
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do mecanico para a humano... Tudo aquila que e tradu¢o, transfomuu;tio, 
pa.ssagem, e da ordem da interface"114

• 

0 autor e enfatico ern afirmar que "a interface contribui para definir o modo de captura 

da informa~iio oferecido aos atores da comunica~iio. Ela abre, fecha e orienta os dorninios da 

significa~ao, de utiliza~6es possiveis de urna rnfdia"m. A partir de suas considera~6es, pode

se concluir que, nesta amplitude de instancias que podern ser lidas como interface, algumas 

interessam rnais por sua influencia nos processes de cornunica<;iio, ern especial no direcio

narnento destas "intera~6es" desenvolvidas na cornunica<;iio on-line, particularrnente na web. 

0 design, por exernplo, tern papel fundamental como instiincia mediadora da comuni

ca<;ilo, imbricado como organizador e ao rnesmo tempo parte da informa~ao. Tra~os de ar

ranjo do conteudo na l6gica hipertextual sao basicos na constru~ao discursiva, da mesrna 

rnaneira como as n~6es de pagina, capitulo, fndice, surnario, caderno, vinheta sao funda

rnentais ern outros rneios como o radio, o jornal, a revista ou o livro. Sorna-se a isto o fato 

de, como lernbra Levy, o funcionarnento do hipertexto nos sistemas informaticos alterar a 

percepc;:ao da informa<;iio em compara<;iio, por exemplo, ao suporte ffsico do papel, no caso 

das revistas, jornais e livros. "A referenda espacial sensoriornotora que atua quando segura

rnos urn volume nas maos nao mais ocorre diante da tela, onde sornente temos acesso direto 

a uma pequena superficie vinda de outro espa<;o, como que suspensa entre dois mundos, 

sobre o qual e dificil projetar-se"116
• Pode-se concluir que a interface, que participa da cons

tru~ao de sentido, constitui-se como forte elernento politico, como condicionante de urn 

processo que pode aproximar ou afastar o usuario da inforrna~ao desejada. Em outras pala

vras, as interfaces proporcionam meios de gestao dos p6los que medeiam. 

Portanto, urn ponto precisa ser frisado a partir da perspectiva levyana: o portal nao ape

nas funciona como interface e possui carater politico, como tambern e principalmente dire

dona, orienta e fecha a captura de informa<;6es pelos usuarios na web. 

Ao analisar a comunica<;ao na web a partir destas variaveis, novarnente e preciso consi

derar que se trata de cenario de cornplexidade maior que a observada em outros mf

dia/suporte. Cabe, em qualquer tipo de estudo, considerar que estas caracteristicas influern 

ern maior ou menor grau para a configura<;ao da comunica<;iio e do sentido construfdo neste 

114 LEVY, As tecnologias ... , op. cit., p. 181. 
"' ld. ibid., p. 180 
115 !d. ibid., p. 37. 
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espa<;o. Estas nao podem ser tomadas isoladamente, principalmente sob uma 6tica de novi

dade: elas s6 assumem configura<;iio sui generis pois estao reunidas. 0 novo esta af e na sua 

convivencia no suporte informatico-digital, cuja principal caracterfstica e a coloca<;iio destes 

aspectos no domfnio do "vetor da velocidade", do processamento automatico e da simula<;iio. 

Da galaxia ao ciberesp~o: mensagens 

Vale destacar a ideia que Levy117 sugere (mas nao desenvolve): a internet nao e uma mf

dia, e uma metamfdia. Isto levaria a concluir que ela pode ser apropriada sob diversos aspec

tos pelo vies da comunica<;ao, e nao pode ser encarada como manifesta<;iio homogenea ou 

como meio de comunica<;iio de caracteristicas constantes. Na mesma linha, e importante 

frisar a perspectiva de Castells de que a internet nao apenas comunica, mas se transforma na 

experiencia, visao compartilhada por Rifkin. Ele faz referenda tambem, como o soci6logo 

catalao, ao paralelo entre a cultura desenvolvida pelo hipertexto com a da escrita, particu

larmente, depois do advento da imprensa118
• 0 autor acredita que o ciberespa<;o funciona 

como urn palco pois nao e apenas urn meio que exibe, mas se relaciona com o publico de 

forma inclusiva, incorporando-o no ambiente para que possa atuar dentro dele119
• Estas con

sidera<;6es estabelecem urn dialogo com as ideias do estudioso canadense Marshall McLuhan. 

Em uma de suas obras principais, a Gahixia de Gutenberg, McLuhan desenvolve analise 

da cultura a partir do advento da imprensa. No seu segundo livro de grande repercussao, ele 

afirma que o "o meio e a mensagem". "Isto apenas significa que as consequencias sociais e 

pessoais de qualquer meio - ou seja, de qualquer uma das extens6es de n6s mesmos - cons

tituem o resultado do novo estalao introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou 

extensao de n6s mesmos"120• Para ele, cada meio constitui urn ambiente cognitivo que se 

torna o proprio conteudo da mensagem. "Assim, urn jornal veicula mensagens de modo signi

ficativamente diverso daquele de urn aparelho de radio, e essas diferen<;as sao independentes 

117 LEVY, P. A revolw;ao oontemporanea em materia de oomunica9lo. p.208. In, MARTINS, F., SILVA, J. op. cit., p.l96-
216. 

118 RIFKIN, J. A era doacesso, op. cit., p. 167-170 
U9 ld. ibid., p. 138-9 
120 MCLUHAN, M. Os meios de comunicar;ao como extens6es do homem. sao Paulo : Cultrix, 197 4. p.21 
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do conreUdo das mensagens emitidas", analisa Cohn121
, criticando a postura do te6rico cana

dense ao nao considerar adequadamente o conteudo. 

Castells considera a mensagern o ponte central que vai estruturar a rela~o do usuario 

com o meio, pois, entre as caracterfsticas apontadas por ele, existe a flexibilida.de da inter

net. Se ela constitui-se como meio mais aberto, de linguagem hibrida e maleavel, e, em es

pecial, inclusiva- como o quer Rifkin - a ponte de se tomar a pr6pria experiencia, a rela~iio 

que estabelece com o uswrio ~ construida n:> conjunto de dispositivos que aciona: "( ... ] a 

mensagem e o meio. 0u seja, as caracteristicas da mensagem moldarao as caracteristicas do 

me.io"122, aponta Castells (grifos do autor). A defini~ao de publico, por exemplo, com exce

~o daquela dada pelo acesso a tecnologia e ao conhecimento necessaria para opera-la, e cri

ada de dentro para fora. Nao M na internet, de forma tio marcada como na 1V, horarios 

que favore~m este ou aquele perfil de publico ou outras estrategias de distribui~iio da men

sagem em si que permitam sele~iio previa de audiencia. 

Dessa maneira, se a rede coloca urn ambiente cognitive em jogo, como pressupee a refe

r~ncia a McLuhan, as interfaces constituern-se como pontos basicos de organ~ao e con

trole. Contudo, ainda neste dialogo, vale desucar a ideia impl!cita e errOnea de aproxima~iio 

entre forma e conteudo. A analise das coer<;6es exercidas na gestio das rela<;6es envolvidas 

nos processes comunicativos da internet nao pode deixar de !ado os valores disseminados 

que a mensagem veiculada na rede sustenta. Aqui, no case, e abordado o texto dos portais. 

Fa:r.e-lo seria pressupor, como Ltvy, que os processes cognitivos instaurados neste meio sao 

essencialmente abertos ou que oc:orre indistintamente a "universaliza~ao sem fechamen

to"123. Este aspecto ser.l retomado de forma detida no capitulo 6. 

Por ora, vale ressaltar ainda, noutra dire<;ao, que a "centralidade da casa" citada por Cas

tells tambem esta relacionada com significativa mudan~ no trabalho, que inclui nao apenas a 

aproxima~o das atividades laborais no ambie.'lte domestico, mas a utilizac;ao do computador 

como equipamento basico na sociedade da informa~o, que reune num mesrno ponte ativ;

dades sociais de comunica<;ao, trabalho, lazer e entretenimento. 

121 COHN, G 0 meio e a mensagem: analise de Mcluhan. In: COHN, G. (org.) Ccmvnlc~t¢o e ind!Jstrill cvltural. sao Paulo 
: Editora Nacional, 1977. p. 365 

.,. CASTELLS, op. cit., p. 364 
,,. LI~VY. Citercultvra, op. eit., p. 200 
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"0 que i! certamente significativo, e estd aumentando, i! o desenvolvimento do 
trabalho autiinomo e dos "complementadores", quer em horario integral, quer 
em meio expediente, como parte da tendi!ncia mais ampla a desagregaqiio do 
trabalho e a formaqao de redes virtuais de neg6cios, conforme foi indicado nos 
capitulos anteriores. Is so niio implica o fim do escrit6rio, mas a diversificaqiio 
dos locais de trabalho para uma grande fraqiio da popu/afiio e, especialmente, 
para o segmento mais diniimico de profissionais liberais. Equipamentos de te
lecomputaqiio cada vez mais portateis intensificariio essa tendencia para o es
crit6rio m6vel, no sentido mais literal"124• 

A pergunta que fica e: quais sao as rela~oes entre esta tendencia a hibridiza~ao - que 

pode ser constatada a partir das caracteristicas da comunica~ao on-line abordadas ate aqui -

seja de espa~os, de interfaces, de linguagens, seja da informa~ao com o entretenimento e o 

ambiente do trabalho, seja na presen~a cada vez maior do computador nas residencias, seja 

pela sua utiliza~ao crescente como ferramenta de trabalho, seja pela citada diversificas;ao dos 

locais de trabalho? Fato importante que nao se pode deixar de notar e que o ambiente da 

internet esta povoado por manifesta~oes de carater ludico: na quantidade de piadas que cir

culam pela rede em e-mails ou sites, nos portais como aproxima~ao de conteudos oferecidos, 

nas interfaces dos computadores e programas, com suas lixeiras, maletas, disquetes que pis

cam, pinceis e baldes de tinta. Estas quest6es serao tratadas no capitulo 5. 

124 CASTELLS, op. cit., p. 420 
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0 cenario 
0 panorama da internet, a convergencia de midias e de 

interesses em torno da web: expectativas e legitimafaO 

A internet nasce nos Estados Unidos, no final da decada de 1960, vin

culada a projetos cientificos e militares, com o nome de Arpanet. Desde o inicio, foi rnarca

da pelo acelerado crescimento, com maci<;a adesao125
• Em 1990, o fisico Tim Berners-Lee cia 

passo significativo ao criar a world wide web [INWW), na Sui<;a. Algum tempo depois, Marc 

Andreessen, entao estudante da Universidade de Illinois, desenvolve novo patamar de utili

za<;ao da WWW, com o navegador (browser) de capacidades gnificas, o Mosaic126
, leva rique

za visual e institui as bases da multimidia na rede. 

Gilder anuncia a morte da televisao em futuro cada vez mais pr6ximo127
• Ele afirma que 

fatores basicos no modelo de TV broadcasting desaparecem no ambiente de comunica<;ao 

em que o computador, capaz de processar a informa<;ao e nao apenas repeti-la, fornece po

der ao consumidor desta: ha a transferencia de decis6es que antes eram tomadas nas emisso

ras de TV. Com a possibilidade de escolha, passa-se de espectador a usuario. Na mesma li

nha, Negroponte alega que, com a transforma<;ao das informa<;6es em formato digital, em 

bits, caracteristicas fundantes em radio e teledifusao, como frequencia de transmissao e ca

nal, perdem seu sentido, uma vez que nao se define mais o meio pela sua faixa de utiliza<;ao 

do espectro128
• Tudo sao bits. 

Dizard Jr. aponta a discussao fundamental em torno da midia atualmente: 

"Ate recentemente, a midia operau separadamente desta rede de comunicCif6es. 
Embora venham usando-a, especialmente o sistema telef6nico para suas opera
qoes intemas, as empresas de midia lanqaram seus pr6prios produtos em for
matos tradicionais- impressos, filmes de nitrato, videoteipe, etc. Torna-se ago
ra evidente que a distribuiqao separada desses produtos de midia comeqa a se 
fundir numa unica tubulaqao eletr6nica, o sistema nervoso da infra-estrutura 

'"MANDEL. SIMON. DELYRA, op. cit., p 26-7 

'" ld. Ibid., p. 30 
127 GILDER, op. cit., p. 29-41 
128 NEGROPONTE, op. cit., p. 57 
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de inform£1qiio em evoluriio, onde produtos impressos, de video ou som tomam
se sinais digitais indistingiiiveis uns dos outros. No processo, a midia tradicio
nal estO. sendo integrada num setor maior, enonnemente ampliado: o da rede 
avanqada de infonnaqoes eletr6nicas129". 

No processo de convergencia das midias, e perspectiva tangivel que o meio predominan

te do futuro seja derivado do que hoje se conhece como web, talvez urn dos mais efetivos 

exemplos de comunica<;iio multimidia ate o momento. Em evento do setor de televisao no 

Brasil, especialistas afirmaram que a TV do futuro tera a "cara" da intemet130
• 0 tipo de 

comunica<;iio que estabelece com o internauta - a capacidade de decisao sobre o que ver e o 

que niio ver, colocada na ponta do declo, diversos formatos de informa<;ao integrados (texto, 

som, imagem, audiovisual, e gerenciamento de bancos de dados), com acesso quase instanta

neo e simultaneo - pode ser visto como prenuncio dos desdobramentos do processo atual. A 

web s6 nao seria utilizada mais efetivamente para transmissoes televisivas hoje porque os 

meios de distribui<;iio dos sinais ainda niio suportam a quantidade de informa<;6es necessarias 

para exibir imagens em movimento. Urn problema de "largura de banda", conforme Negro

ponte131, que e enfrentado com a implanta<;iio dos sistemas de transmissao "broadband", em 

varias partes do mundo132• 

Dertouzos afirma que a web e "born come<;o", mas precisa evoluir para constituir o mo

delo do que ele chama de "mercado da informa<;iio", que englobaria a comunica<;iio futura 133
. 

De qualquer modo, ha certa concordancia entre os futur6logos de plantao: o amanhii niio s6 

da TV, mas da midia em geral, passa pela web. Enquanto este tempo niio chega, o empenho 

consiste em compreender o que se configura como novo capitulo na hist6ria da comunica

<;iio. 

A web tornou-se centro das aten<;oes da sociedade por anseios que se depositaram em 

torno das perspectivas abertas com a tecnologia emergente, criadas pela industria e sustenta

das por diversos segmentos formadores de opiniiio oriundos da universidade, da industria, do 

mercado de investimentos, da midia. A revista Veja de 19 de janeiro de 2000 anunciava: 

129 DIZARD, 1998, op. cit., p.266 
100 LUTFI, A. Te/evisao do futuro converge para a internet. Folha deS. Paulo, sao Paulo, 25/08/1999. Folha Informatica. 

[on-line]. URL: http,f/www.uol.eom.br/fsp/inforrna\ifr250899.htm. Extraido em 29/08/1999. 
131 NEGROPONTE, op. cit., p 27 
132 No Brasil, especificamente no estado de sao Paulo, OS sistemas de banda larga (broadband) sao representados principal

mente pelos produtos Speedy (Telefonica, URL: http,f/www.speedy.com.br), Virtua (Giobocabo/Net, URL 
http://www.virtua.com.br) e Ajato (TVA, URL httpd/www.tva.com.br). 

133 DERTOUZOS, op. cit., p. 48-69 
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"Nasce a nova economia", em referenda a materia intitulacla "0 mouse que ruge"134
, sobre a 

fusao entre o maior provedor de acesso a internet do mundo, a America Online (AOL), e a 

Time Warner, empresa que reline duas tradicionais companhias de midia. A materia tratava 

do neg6cio bilionario como demonstras;ao de que a propalacla revolus;ao cla internet se con

solicla a passos largos. E decretava: tradis;ao e coisa do "velho capitalism a", agora o que vale e 

o dinarnismo, a agiliclade. "Tinha-se a base te6rica e uma serie de evidencias aqui e ali, inclu

sive urn numero crescente de neg6cios em torno cla rede. Havia uma sensas;ao no ar de que 

algo muito serio estava ocorrendo nas engrenagens planetarias. 0 que faltava era urn irrefu

tavel exemplo material, urn acontecimento que pudesse ser encarado como urn divisor de 

aguas entre o velho eo novo"135. 

De Ia para ca, as tecnologias de comunicas;ao digitais tornaram-se cacla vez mais assunto 

de destaque, com certa regulariclade nos noticiarios gerais dos meios impresses e eletr6nicos. 

A imprensa retratou nao s6 as "maravilhas" do "novo mundo", mas a euforia que rapidamen

te tomou conta do mercado, grandes investimentos feitos, empresas criaclas cla noite para o 

dia e algumas que ruiram na mesma velocidade. Depois do alarde, a cautela em relas;ao aos 

neg6cios na rede aumentou: como indica o Ibope, o numero de insers;oes que as empresas do 

mundo on-line fazia na midia chamacla "offline" caiu de 58 mil em julho de 2000 para 50 mil 

em agosto, gerando redus;ao de 16% nos investimentos em publiciclade clas empresas "ponto

com"136, apenas sete meses ap6s a fusao que se tornou emblema cla movimenta<;;iio ern torno 

cla chamacla "nova midia". 

A euforia dos neg6cios tambem refreou, com as constantes informa<;;6es de fracassos, 

demiss6es dos trabalhadores cla "nova economia" eo fechamento de empreendimentos- no 

final de 2000, o noticiario clava conta de urn numero recorde de demiss6es no periodo de 

urn ano a partir de dezembro de 1999. Segundo clades cla consultoria de recursos humanos 

Challenger Gray & Christimas137, ocorreram 41.515 demiss6es em 496 companhias de in

ternet nos Estados Unidos, e, pelo menos, 210 falencias durante o ano, conforrne estudo cla 

"''PETERSON, E., PADUAN, R. 0 mouse que ruge. Revista Veja, edi<;iio 1.632, 19/01/2000. [on-line]. URL' 
http,//www2.uol.com.br/veja/190100/p_098.html. Extraido em 16/01/2000. 

135 !d. ibid. 
136 !BOPE. Diminui o nUmero de inserq6es das empresas pontocom na mfdia offline. [on~line]. URL: 

http,J/www.ibope.eom.br/midia/produto.:/pontocom5.htm. Extraido em 04/11/2000. e 180PE. Empresas pontocom redu
zem investimentos pubticitarios na mfdia offline. [on-line]. URL: 
http,J/www.ibope.eom.br/midia/produto.:/pontocom5.htm. Extraido em 04/11/2000. 

"' INFO EXAME. Demiss6es nas pontocom dos EUA batem novo recorde. 27!12!2000. [on-line]. URL 
http,f/www2.uol.com.br/info/aberto{infonew.:/122000/27122000-4.shl. Extraido em 09/01/2001. 
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Webmergers.com138
, tambem nos EUA, com reflexos nos investimentos pelas empresas de 

internet no mercado brasileiro139• Sites de conteudo, aponta o relat6rio da Webmergers.com, 

representavam 30% do total de falencias. 

Em 2001, a Challenger Gray & Christimas registrou 90.781 demiss6es entre janeiro e 

setembro, urn total 119% maior que o numero de demiss6es durante o ano de 2000. Contu

do, a consultoria tambem identificou queda gradativa no numero de dispensas no periodo, o 

que para os especialistas sugere que o setor esteja em processo de estabilizas;ao, com as em

presas mais fnigeis encerrando suas atividades e as maiores ajustando seus gastos com pesso

aF40. A Webmergers.com, por sua vez, tambem registrou numero menor de falencias. Em 

setembro de 2001, foram "apenas" 28 empresas que encerraram suas atividades ou pediram 

concordata nos EUA, o menor indice desde o mesmo mes do ano anterior. Em contraparti

da, os custos de aquisi<;iio de empresas de internet caiu no pais, sendo no terceiro trimestre 

do ano 32% menor que no segundo e com previsiio de queda ainda maior e consequente 

onda de fus6es e aquisi<;6es para o quarto141 • 

Contudo, o numero de uswirios segue tendencia de crescimento desde o seu inicio. 

Mesmo com os altos e baixos do mercado, ha a expectativa da web se tornar grande centro 

de neg6cios niio apenas no universo da comunicas;ao - informas;ao e entretenimento -, mas 

em diversos segmentos da economia mundial, como fazer a ponte entre empresas, o chama

do business to business (B2B). Dados da Nielsen/Net Ratings, de setembro de 2000, aponta

vam mais de 269 milh6es de pessoas em 20 paises, com acesso a internet nos domicilios. 

Nos EUA estavam 137 milhoes, na Europa, 82 milh6es (56% no Reina Unido, Alemanha e 

Italia) e no Japiio, 26 milh6es142
• Na mesma epoca, o IDC Research (International Data 

Corporation) projetava que ate 2004, 210 milh6es de norte-americanos estariam conecta-

""INFO EXAME. Pe/o menos 210 empresas de internet fecharam em 2000. 04/01/2001. [on-tine]. URL: 
http://www2. uol.com. br/info/aberto[infonews/0 12001/0301200 1-3.shl. Extrafdo em 09/01/2001. 

"' Ver VIEIRA, E. Janeiro sinistro. Info Exame. Carreira Digital. 06/02/2001, [on-line]. URL: 
http://www2.uol.com. br/info/aberto/carraira/index.shl. Consultado em 20/02/2001. 

140 IDG NOW! Demiss6es nas pontocom sao as mais baixas em 14 meses. 01/10/2001. [on-tine]. URL: 
http:/{idgnow. terra.com. br/idgnow/business/200 1/10/0006. Extra fdo em 09/10/200 l. 

141 IDG NOW! Setembro teve o menor numero de falencias na web. 04/10/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow. terra.com. br[idgnow/business/200 1/10/0027, Extrafdo em 09/10/2001. 

142 IBOPE. Mais de 269 mifhOes de pessoas no mundo tern acesso a internet .. [on-line]. URL: 
http://www.ibope.eom.br/eratingslweb_notes2.htm. Extrafdo em 09/01/2001. 
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dos143
• A Jupiter Media Metrix, outra empresa que monitora o mundo on-line, apontava 245 

milh6es de domidlios ligados a web ate 2005, no mundo144
• 

Em meio as estimativas, bal6es de ensaio e proje~6es, dados da Roper Reports 

Worldwide - coletados em pesquisa em 30 paises, com 30 mil entrevistas com pessoas entre 

13 e 65 anos- indicavam crescimento mundial nao homogeneo, mas sem estagna~ao em 

nenhum Iugar. A taxa de penetra~ao do uso da web configurava-se assim, no momento da 

divulga<;ao do relat6rio: America do Norte 41%, Asia "desenvolvida" 32%, Europa Ocidental 

23%, America Latina 11%, Europa Oriental11% e restante da Asia, 10%145
. 

0 !DC da conta que em 2000 a divisao da popula~ao mundial on-line ficou em 34% nos 

EUA, 29% na Europa, 10% no Japao, 16% no Pacifico-Asiatico e 11% no restante do mundo. 

A proje~ao do !DC e de que em 2005 o numero de internautas chegue a urn bilhao146
• No 

primeiro trimestre de 2001, a Nielsen NetRatings estimava que eram 429 milh6es147
• Para 

agosto, a Nua Internet Surveys apontou 513,4 milh6es148
. 

'" NUA INTERNET SURVEYS. /DC Research, US to gain 103 million new online users. 30/08/2000. [on-line]. URL1 
http,f/www.nua.ie/surveys. Extrafdo em 04/11/2000. 

"
4 CANAL WEB. Jupiter, 245 mtlh6es de domicilios conectados a web ate 2005. 27/10/2000. [on-line]. URL, 

httpv/www.canalweb.eom.br/noticias. Extrafdo em 04/11/2000. 

"'WEB WORLD. Uso global da web n!lo para de crescer. 04/08/2000. [on-line]. URL 
http,//idgnow.uol.com.br/webworld/namidia/2000/08/0008. Extrafdo em 05/ll/2000. 

"' IDG NOW! Web tera 1 bilhiio de intemautas em 2005. 30/05/2001. [on-line]. URL1 
http1//idgnow. terra.com. br/idgnow/i nternet/200 1/05/0108. Extra ido em 09/l 0/2001. 

147 IDG NOW! 429 milh6es de intemautas estiio na rede. 12/0612001. [on-line]. URL1 
http1//idgnow. terra .com. br/idgnow/i nternet/200 1/06/0035. Extra ido em 06/10/2001. 

'" NUA INTERNET SURVEYS. How many online- worldwide. Agosto, 2001. [on-line]. URLt 
httpi/www.nua.com/surveys/how_many_online/world.html. Extraido em 09/10/2001. 
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No Brasil, onde a rede entrou comercialmente em 1995, o crescimento do numero de 

usuarios, monitorado pelo lbope149 nas nove principais prac;:as do Pais, tern se mostrado signi

ficative desde o infcio da medic;:ao, com alguns perfodos de estabilidade. Em julho de 1998, o 

institute apontava 6% da populac;:ao conectada150
• Em maio de 2000, este numero chegava a 

13% da populac;:ao151
• Ap6s rever a metodologia de pesquisa, em setembro de 2000 o Ibope 

apontava 9,8 milh6es de brasileiros acessando regularmente a internet152
, estimativa que 

permaneceu ate o inkio do ano seguinte. Em abril de 2001, a pesquisa Ibope eRatings mos

trava 10,4 milh6es de usuaries da rede no Pa!s153
, 11,1 em maio e 11,3 em junho de 2001 154

• 

Na opiniao dos analistas do Ibope eRatings, a volta do crescimento do interesse da populac;:ao 

pela internet esta relacionada com os equipamentos terem ficado mais acessfveis, com me

ncr custo ou com facilidades para aquisic;:ao155
• Projec;:6es do Yankee Group indicam 42,3 

milh6es de usuaries em 2006, com uma media anual de aumento de 20%156
• 

A projec;:ao de urn bilhao de usuaries para 2005 e a estabilidade no aumento de usuaries 

no Brasil, apesar de ser o segundo no mundo em ritmo de crescimento conforme dados do 

Giga Information Group. (17,3 milh6es de conectados) 157, merecem uma observac;:ao: a ade

sao a internet parece atingir urn grau de estabilidade entre as camadas de maior poder aquisi

tivo e a partir de agora sua penetrac;:ao na sociedade devera ter cada vez maior dependencia 

da popularizac;:ao do acesso ao computador e ao servic;:o. 0 governo federal promoveu, em 

"' URL, httpJ/www.ibope.eom.br/digital/produtos'8~p/index.htm 
150 IBOPE. 6% da populaqao das nove principals praqas do pais utilizavam computador para acessar a internet em julho de 

98. Pesquisa Internet POP, IBOPE Interact. [on-line]. URL, httpJ/www.ibope.eom.br/digitaVprodutos'8~p'2~p.htm. 
Extrafdo em 04/11/2000. 

151 !BOPE. Porcentua/ de compradores online nas nove pdncipais prar;as do Brasil niio subiu entre dezembro de 99 e maio 
de 2000. Pesquisa Internet POP, IBOPE Interact. [on-line]. URL, 
http,//www.ibope.eom.br/digitaVprodutos'8~p/7~p.htm. Extrafdo em 04/11/2000. 

152 IBOPE. 4, 7 milh6es de consumidores querem acessar a internet por computador nos pr6ximos seis meses. Pesquisa 
Internet POP, IBOPE Interact. [on-line]. URL, httpJ/www.ibope.eom.br/digitaVprodutos'8~p/8~p.htm. Extrafdo em 
04/11/2000. Ver tambem FERREIRA, A. R. Nota importante. [on-line]. URL, 
http,//www.ibope.eom.br/digit.Vprodutos'8~p/8~p.htm. Extrafdo em 04/11/2000. 

'" IDG NOW! Brasil registrou 11,1 mi/hi5es de internautas em maio. 12/061200!. [on-line]. URL, 
http,//idgnow.terra.oom.br{idgnow/internet/2001/0610036. Extrafdo em 09/10/200!. 

'" IBOPE. Internet brasileira atrai novos usuaries. IBOPE eRatings, press release, junho de 200!. [on-line]. URL, 
http,f/www. ibope.com. br/eratings'erat_press _intemetbras j unhoO 1.htm. Extrafdo em 07/08/2001. 

'
55 IBOPE. lnternautas brasileiros ja sao mais de 10 milh6es. Press release, maio de 2001. [on-line]. URL, 

httpi/www. ibope.com. br/eratings'erat_press _ ranknac 1 b.htm. Extrafdo em 09!07!200 1. 
"' IDG NOW! Brasil tera 42,3 milhi5es de intemautas em 2006. 10/07/200!. [on-line]. URL 

http,/(idgnow.terra.oom.br/idgnow/internet/2001/07/0028. Extrafdo em 09/10/200!. 
"' IDG NOW! Brasil tam o segundo maior ritmo de crescimentc em internet. 04!10/200!. [on-line]. URL, 

http,//idgnow .terra .com.br/idgnow/i nternet/200 1/10/0008. Extrafdo em 05/10/200 l. 
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maio de 2001, urn evento para discutir a exclusiio digital e afirmou que quer metade da po

pula<;iio on-line ate 2002158• 

Neste panorama, o mercado acumula expectativas e proje<;6es em rela<;iio ao montante 

de neg6cios que a rede proporcionara. 0 IDC Research apontava em 2000 urn total de gas

tos que ultrapassaria a casa de US$ 1,6 trilhii.o no mercado mundial de comercio eletronico 

ate 2003159
. Em 2001, o IDC lan<;ou-se em nova previsii.o, assinalando que o crescimento 

continuaria acelerado mesmo ap6s a supera<;iio do momento que ficou conhecido como bo

lha das empresas ponto-com e afirmando que os neg6cios on-line teriam reflexo de US$ 5,3 

trilhoes ate 2005160
• Junto a estas previs6es, somam-se registros do comportamento do co

mercio eletronico nos EUA, no Brasil e no mundo, que promovem o novo setor como pro

missor: Forester Research diz que o varejo on-line na Europa movimentara US$ 132 bilh6es 

em 2006, com lucro bruto de US$ 103 bilh6es161
; o Boston Consulting Group afirma que as 

vendas on-line ao consumidor movimentaram U$ 6,8 bilh6es em 2000 e chegarii.o a US$ 14 

bilh6es ate o final de 2001 na Asia-Padfico162
; o Forester Online Retail Index aponta cres

cimento no montante de compras on-line nos EUA de US$ 3,2 bilh6es para US$ 3,98 bi

lh6es, como tambem no gasto medio de cada consumidor em julho de 2001 163
• Dados da 

Taylor Nelson Sofres indicam que, em maio de 2001, 15% dos internautas mundiais fizeram 

compras on-line, contra 10% em 2000164
• 

No Brasil, as notlcias demonstram que 33% dos usuarios ativos da internet visitaram si

tes de comercio eletronico em agosto de 2001, urn aumento de 83% no interesse em urn 

ano165
• Contudo, a pesquisa do Ibope eRatings mostra redu<;iio no porcentual de consumido-

158 IDG NOW! Govemo quer metade da populaqilo online ate 2002. 08/05/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow. terra .com. br/idgnow/internet'200 1/05/0022. Extraido em 09/10/2001. 

159 INTERNATIONAL DATA CORPORATION. !DC expects internet commerce to exceed$ 1,6 trillion worldwide by 2003. 
Press Center, 05/06/2000. [on-line]. URL: http://www.idc.com/lnternet'press/PR/NET0060500PR.stm. Extraido em 
04/11/2000. 

""INTERNATIONAL DATA CORPORATION. Ebusiness is key to sustaining $5,3 trillion in ecommerce by 2005, /DC ex
perts say. Press Center, 24/04/2001. [on-line]. URL: http://www.idc.com/ebusines<;'press/EBIZ04240lpr.stm. Extrafdo 
em 09/10/2001. 

'" IDG NOW! Varejo online baterii US$ 132,4 bi na Europa em 2006. 24/07/2001. [on-line] URL: 
http:/!idgnow.terra.com.br/idgnow/ecommeroe/2001/07/0027. Extraido em 09/10/2001. 

'" IDG NOW! Venda online ao consumidor duplicarii na Asia em 2001. 06107!2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow. terra.com.br/idgnow/eccmmeroe/2001/07/0011. Extraido em 09/10/2001. 

163 1DG NOW! E-consumidores dos EUA gastam quase US$ 4 bi em julho. 23108/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow. terra .com. br/idgnow/eoommeroe/200 1/08{0026. Extraido em 09/l 0/2001. 

'" IDG NOW! 15% dos intemautas fazem compras na web. 28107/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow.terra .com. br/idgnow/eoommerce/200 1/06/0033. Extraido em 09/l 0/2001. 

'" IDG NOW! Interesse pore-commerce no Brasil Cresoeu 83% em urn Ano. 12/09/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow.lerra.com. br/idgnow/eoommeroe/200 1/09/0006. Extraido em 09/l 0/2001. 
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res que compram pela rede, de 15% para 14% (nao ha diminui\;iiO em numeros absolutos), 

em pesquisa realizada em maio, com 15.400 entrevistas em nove regi6es metropolitanas do 

Brasil, em rela\;iiO a pesquisa anterior, de dezembro de 2000166
• 

A Jupiter Media Metrix, importante monitoradora da comunica\;iiO on-line, foi respon

sabilizada, como outras empresas e analistas de mercado, pela bolha que levou a "valoriza

\;6es fantasiosas" das a\;OeS das empresas da chamada nova economia, com forte reflexo nos 

segmentos de comercio eletr6nico e publicidade na internet. Ela, por sua vez, rebateu as 

crfticas alegando que "o fator estimulante basico e a ado\;iiO continuada da internet pelo con

sumidor. Os elementos fundamentais de Iongo prazo ainda estiio presentes". Sua estimativa 

e de receita de US$ 104 bilhoes de d6lares como varejo on-line em 2005167
• Junto como 

comercio eletr6nico, o entusiasmo tambem atingiu a area de publicidade, outra fonte da qual 

viriam as receitas para os sites. 

Na esteira dos neg6cios na web, duas palavras foram colocadas em evidencia: conteudo e 

portal. "Com a populariza\;iiO da internet, os donos de sites estiio diante de urn grande desa

fio: acelerar a entrega de conteudo para atender a demanda de informa\;6es", afirmava o tex

to do IDG Now~ com urn estudo do IDC Research sobre a proje<;ao de US$ 1 bilhao para o 

mercado de distribui<;iio de conteudo, somente nos EUA, em 2004168 • 0 mesmo texto in

formava ainda a previsao de aumento anual de 150% para o setor e que companhias de di

versos segmentos irao disputar o filao, inclusive fornecedores de equipamentos, produtores 

de tecnologia, operadores de infra-estrutura de trafego de sinais e provedores de hospeda

gem de conteudo. 

166 IBOPE. loa Internet POP mostra como o setor ficou dMdido entre os provedores pagos e gratuitos ap6s as alteraq6es do 
merccdo. lbope Digital. [on-line]. URL, http,f/www.ibope.eom.br/digitaVprodutos/internetpop'lOpop.htm. Extraido em 
09/07/2001. Ver tambem: !BOPE. Compradores online chegam a quase um mithfio nas nove principais regi6es metro
politanas. lbope Digital. [on-line]. URL http,//www.ibope.eom.br/digital/produtos/intemetpop'9pop.htm. Extra ida em 
12/04/2001. 

'"INFO EXAME. Jupiter revisa previsi5es do mercado pontocom. Plantao Info/Reuters, 06/08/2001. [on-line]. URL 
http,f/www2. uol.com.br/info/aberto(!nfonews08200 1/0608200 1-16.shl. Extra ido em 07/08/2001. 

168 1DG NOW! Distribuiqao online de conteudo batera US$ 1 bilhao em 2004. 17/10/2000. [on-line]. URL, 
http/(idgnow.uol.com.br(idgnow/internet/2000!1 0/0059. Extraido em 04/11/2000. 
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lfe!J lifestyle: a vida em uma teia 

Como algo novo, a web tende a crescer, mas, conforme indicam analistas de mercado, 

especialistas e estudiosos da tecnologia, sua consolida-;ao como meio hegemonico e questao 

de tempo. Levy trata da web como parte do ciberespa-;o e deste como fenomeno central no 

futuro, criando "uma sinergia" e fazendo a interface entre os dispositivos informacionais. "A 

perspectiva da digitaliza-;ao geral das informa-;6es provavelmente tornara o ciberespas:o o 

principal canal de comunica-;ao e suporte de mem6ria da humanidade a partir do infcio do 

pr6ximo seculo"169• 

Bill Gates tornou-se homem-emblema do sucesso na era da microinformatica, dono de 

uma das maiores fortunas mundiais e condutor das estrategias da Microsoft, empresa que 

detem o domfnio do mercado de sistemas operacionais para equipamentos do tipo PC com 

seu Windows. No livro "A Empresa na Velocidade do Pensamento", especie de receituario 

apologista para a integra-;ao a l6gica empresarial dos novos tempos, ele prop6e: "adote o es

tilo de vida web"170
• Este estilo inclui tambem urn "estilo de trabalho web" e esta fundamen

tado, entre outros pontos, no crescente movimento de conexao e de digitaliza-;ii.o geral das 

informa-;6es utilizadas cotidianamente, na perspectiva pr6xima de conex6es em alta veloci

dade para residencias, na dissemina-;ii.o do uso dos computadores como ferramenta basica 

para atividades tanto de trabalho como de lazer e no correio eletronico como forma substitu

ta ou evolufda dos atuais sistemas postal e telefonico tradicionais. Neste cemirio, a web se 

tornaria - ele refere-se tambem a e-mail e outras atividades que por defini-;ao sao distintas a 
web - o cerne de urn estilo de vida que inclui a centraliza-;ii.o de diversas atividades por meio 

da internet, incluindo trabalho, diversii.o, sociabilidade e, principalmente, consumo. 

"Dentro de uma decada, a maioria dos americanos e muito mais gente em todo 
o mundo estara leuando o estilo de vida Web. Sera um ato reflexo para essas 
pessoas entrar na Web para saber noticias, aprender, divertir-se e comunicar
se. Sera tao natuml quanta pegar o telefone hoje para /alar com alguem ou en
comendar algo de um catdlogo. Pela Web voce vai pagar suas contas, admi
nistrar suas finanfas, comunicar-se corn seu medico ou realizar qualquer neg6-
cio. Da mesma forma natural, leuara consigo um ou mais dispositivos peque
nos, para estar em contato constante e realizar neg6cios eletr6nicos onde quer 

169 LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 93 
170 GATES, B. Adote o estilo de vida web. In: GATES, B. A empresa na velocidade do pensamento. sao Paulo :Cia das 

Letras, 1999. p. 121-137. Ver tambem o capitulo "Viaje no foguete da irlflexao", p. 77-84. 
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que esteja. Para muitas pessoas o estilo de vida Web ja e uma realidade" 
[1998). 

"[ ... )Da entusiasmo ver como as pessoas que tern o estilo de vida Web usam a 
Internet para aprender e comprar de novas maneiras"171

• 

Para as empresas, Gates alega que e importante estar ciente que o atendimento dos 

consumidores tende a sofrer influencias de tres tendencias nos neg6cios a partir da crescente 

ado~:io do "web lifestyle": a maioria das transa~6es entre empresas e consumidores, empresas 

e empresas e consumidores e governo serao digitais do tipo self-service; os servis;os aos clien

tes se tornarao a principal fun~:io de valor agregado em cada neg6cio; e o ritmo das transa

s;oes e a necessidade de atens;:io mais personalizada aos clientes obrigarao as organizas;oes a 

adotar sistemas digitais para conseguir eficiencia172
• No livro, ele relata o que argumentou 

em apresentas;ao que fez a banqueiros na Alemanha: 

tJAs novas reltu;Oes serao ampliadas por vdrios rneios eletrOnicos, como voz, vi
deo, usa interativo da mesma tela de computador e assim par diante. V eremos 
um mundo em que simples aparelhos digitais de usa pessoal proliferartio ao 
!.ado de micros de usa geral incrivelmente poderosos que darao suporte ao tra
balho de conhecimento em casa e no escrit6rio." 

tt/IA vida sera muito excitante quando essas mudanqas acontecerem", conclui, 
"e e provavel que a maioria ocorra em uma decada. Esse mundo sera radical
mente diferente daquele em que vivemos hoje." A vistio da Microsoft, disse eu, 
era proporcionar software que conectasse todos esses aparelhos digitais e possi
bilitar que as pessoas criassem solUfoes digitais baseadas no estilo de vida 
Web. S6 isso."173 

Nfimeros da internet no Brasil 

Os dados apresentados sobre o mercado presente e futuro da web sao muitas vezes de

sencontrados, embora a maioria deles aponte tendencia de crescimento e prosperidade. Mui

to do que ha de noticiado nas diversas midias e, principalmente na pr6pria internet, pode ser 

considerado como discurso auto-referente e legitimador. Nao se pode negar que a rede cres

ce e avans;a por diversas esferas da sociedade. Mesmo porque, seu movimento, que pode ser 

considerado integrante de uma fase ainda inicial, dificilmente se daria em sentido inverso. 0 

171 ld. ibid., p. 122 
172 ld. ibid., p. 80-81 
"'ld. ibid., p. 81 
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entusiasmo e o tom imperative que as notfcias assumem evidenciam que, apesar da boa re

ceptividade da internet junto ao publico mundial, a necessidade deJa - como tambem do 

comercio eletronico ou de suas ferramentas de comunicas;iio como o e-mail - niio seria tiio 

transparente ao publico. Mais do que isso, sua inclusiio na pauta atual de empresas, imprensa 

e instituic;6es parece tratar-se de uma tatica para seu enquadramento segundo parametros de 

politicos e economicos de urn regime de mercado. 

A mfdia, por sua vez, alimenta tambem o mito do sucesso rapido, de garotos "geniais" 

que ficaram biliomirios da noite para o dia, dos visionaries que souberam aproveitar a grande 

oportunidade. Materia com Jerry Yang, fundador do Yahoo!, publicada na revista Veja, em 

mars;o de 2000, e urn exemplo. Intitulada "0 Click de Midas", o texto abre afirmando que 

aos 31 anos ele ja conquistou seu Iugar na hist6ria ao criar o portal a partir de uma ideia "re

volucionaria" a epoca e que naquele momento havia se tornado banaJ1 74
• 

Este trabalho niio pretende fazer inventario exaustivo dos dados que permitam configu

rar urn retrato preciso do uso da internet e do mercado que se forma em torno deJa. 0 obje

tivo maior e indicar a direc;ao dada a esta tecnologia emergente de comunicac;ao e as forc;as 

que atuam em seu contexto. 0 resultado do bombardeio de previs6es, pesquisas, relat6rios e 

dados as vezes desencontrados e a dificuldade em se saber o alcance efetivo da rede, no 

momento. 

Para melhor compreender a participas;iio dos portais na web e tambem como ela se con

figura, sera apresentado a seguir urn resumo dos principais dados disponiveis que podem 

ajudar a compor urn desenho da internet e das tendencias que cercam a web. E preciso escla

recer que este estudo esta focado no segundo semestre de 2000, quando foi possivel de

monstrar de forma mais efetiva a tendencia observada na comunicas;ao on-line de consolida

c;ao dos portais como manifestas;ao hegemonica. Nos EUA, onde as analises de mercado e 

audiencia surgiram antes, este fenomeno ja havia sido constatado. No Brasil, ele foi demons

trade pelo infcio das medis;6es de audiencia que se deram a partir do Ibope eRatings, e do 

Jupiter/Media Metrix, ap6s este periodo. 

Entretanto, outro fator foi de consideravel peso para tal definis;iio: o UOL, principal 

foco deste estudo, demonstrava forte influencia no mercado nao apenas por sua lideranc;a de 

m GALUPPO, R., FERNANDES, M. 0 click de midas. Revista Veja, 15/03/2000. [on-line]. URL: 
http://www2.uol.eom.br/veja/150300/p_ll4.html. Extraido em 06/07/2001. 
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audiencia, mas por constituir urn rnodelo para outras rnanifesta<;6es que se consolidavarn 

desde que a "corrida dos portais" se intensificou no Brasil ern rneados de 1999. Neste mo

m en to, por exernplo, as ernpresas passararn a fazer investirnentos de publicidade para pro

mover os endere<;os e servi<;os na rnfdia "offline" de cerca de R$ 500 rnilh6es, para dividir 

urna receita publicitaria estirnada ern R$ 80 rnilh6es175
• Seu projeto de consolida<;ao estava 

claro, a disputa se acirrou entre 1999 e 2000, e as rnedi<;6es dos institutes de pesquisa pas

sam a dernonstrar isto. Os dados abaixo forarn categorizados de rnaneira a: (a) rnostrar a con

figura<;ao da internet depois de seternbro de 2000, quando o Ibope eRatings divulgou os re

sultados de sua prirneira pesquisa e o Brasil passou a ter dois institutos rnonitorando o mer

cado; e (b) separar alguns dados que se destacararn no decorrer dos rneses, ate julho de 

2001, ultima rnedi<;ao disponivel no momento, dernonstrando tendencias evolutivas do 

comportamento a partir de dados que nao podem ser rigorosamente comparados porque se 

originam de fontes e rnetodologias distintas. 

As pesquisas de audiencia serao apresentadas adiante, divididas ern quatro momentos 

entre o perfodo de setembro/2000 a julho/2001, de forma a permitir urn retrato de sua 

evoluc;:ao e a conseqiiente averigua<;ao da participa<;ao dos chamados portais no quadro de 

utiliza<;ao da web. 

175 FORTES, D. As mais mais da web. Info Exame, man;o/2000. [on-line]. URL: 
http://www2.uol.eom.br/info/iel68/pesquisa.shl. Extraido em 06/10/2001. 
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Tabela I: Prtncipais dados da internet no Brasil 

PR1NCIPAISDADOS DAINTERNETNO BRASlli 
.. ·.·. . . •······· .. ··.·. eRaliru!S •. ··oo/2{)()()t"" . .· .... · . •..... ·· · .. · •.···•····. · ... .. 

Popula<;ao estimada com acesso em seus domicilios 9,8 milh6es 

Usuartos Domiciliares ativos- acessarn pelo menos uma vez par mes 5 milh6es 

Homens* 58% 

Mulheres* 42% 

media 8h05 

Tempo de conexao/mes hom ens 9h21 

mulheres 6h20 

Sites visitados/mes• media I4 

Conex6es/mt3s media I3 

universitiuio complete 32% 

colegial complete 20% 

Escolartdade** p6s-graduado I7% 

tmiversitario incomplete 11% 

colegial incomplete 6,5% 

acimados 50 IO% 

35·49 27% 

25·34 I9% 

Fai.xa etiuia** 21·24 9% 

I8·20 II% 

12·17 I7% 

2·11 7% 

Sudeste 64,7% 

Sui 17,8% 

Penetra<;ao por regiao Nordeste 8,7% 

Centro-Oeste 7% 

Norte 1,7% 

"'dados de novernbro/2000 - ** dados aproximados 

Um ponto importante na discussao sobre internet e a sua penetra<;iio nas classes sociais. 

0 grafico 3 mostra este aspecto da divisao do uso, a partir de dados da Media Metrix, refe

rentes ao mes de dezembro de 2000. 

176 Dados extraidos de vilrias p;3ginas a partir do link principal da pesqulsa IOOpe/eRatings -IBOPE eRatings.com mostra as 
caracteristicas da internet no Brasil. URL, http,f/www.ibope.eom.br/eratings/links2.htm, consultado em 09/01/2001. 
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ClasseA 
40% 

Classe B 
44% 

Media Metrix - dezembro de 2000 

' ' 

ClasseD 
3% 

\ Classe c 
13% 

Gratico 3: Distribui~ao dos usuarios de internet por classe social no Brasil. em dezembro de 2000m 

Alguns outros dados relativos ao uso da internet, principalmente em 2001, podem servir 

como parametro comparativo: 

Ill! Segundo o Nua Internet Surveys, em agosto de 2001, o numero de usuarios da internet 

no mundo alcans;ou 513,41 milh6es, sendo que os EUA e o Canada possuem o maior 

contingente, 180,68 milhbes- ou 35,19% do total. A America Latina esta quatro Iugar, 

com 25,33 milh6es178 -4,93% (ver grafico 2). 

1111 0 Brasil chegou a 11,3 milhoes de usuarios em junho de 2001, segundo dados do Ibope 

eRatings, ja citados; 

Ill Conforme o Ibope, em junho foram 5,53 milhoes de usuarios ativos e em maio, 5,62 

milh6es. 0 instituto avalia que a ligeira queda pode ser reflexo da crise energetica a 
epoca da pesquisa. A composi<;;ao dos usuarios residenciais do sexo feminino caiu de 

42,5% em maio para 40,2% em junho, ainda como reflexo dos problemas de forneci

mento de energia179 0 racionamento tambem e apontado pelo Ibope como responsavel 

pela redU<;ao no tempo gasto on-line e no numero de sess6es mensais. 

177 MEDIA METRIX. Media Metrix anuncia o ranking dos sites mais visitados no Brasil em dezembro. Press release, 
17/01/2001. [on-line]. URL: http://br.mediametrix.com/press/releases/201 0117 .jsp. Extraido em 18/02/2001. 

"' NUA INTERNET SURVEYS. How Many Online- Worldwide. Agosto, 2001, op. cit. 
1
" URL: http://www.ibope.eom.br/digital/produtos/Spop~ndex.htm 

179 IBOPE. Internet brasileira atrai novos usuitrios, op. cit.. 
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1111 A pesquisa do Ibope cia conta que 20% dos usuarios de internet no Pais estao nas regi6es 

metropolitanas, contra 1 7% na pesquisa anterior ( dezembro/2000). A medi<;ao indicou 

ainda que 46% dos integrantes das classes A e B utilizam a rede. Eram 41% na edi<;ao 

anterior. Na classe C o porcentual aumentou em 3 pontos e nas classes D e E, dois. 0 

resultado tambem aponta que 49% dos usuarios acessam de casa, enquanto 37% do tra

balho, 27% em casas de parentes e amigos e 19% de escolas e universidades180 

1111 Em abril de 2001, pesquisa de audiencia do Ibope mostrava que: 63% dos que se co-

nectavam a rede eram homens, 56% adultos (mais de 25 anos), 48% graduados e p6s

graduados. 0 tempo medio mensa! de conexao ficou em 7h36. Nos finais de semana, 

aumenta: 57% do usuarios acessaram aos sabados e 56% aos domingos. Durante a sema

na, a media girou em torno de 52%. Este perfil repete tendencia de pesquisas anteriores 

de acesso pouco maior nos finais de semana181 . 

IIIII Em julho de 2001, os internautas fizeram 13 sess6es de navega<;ao em media, visitando 

17 sites, com 626 paginas vistas- aproximadamente 47 por sessao- em urn perfodo de 

47 segundos por pagina e total de 8hl0 de navega<;ao no mes182. 

IIIII A pesquisa de dezembro demonstrou que o provedor de acesso gratuito IG estava 7% a 
frente do UOL, segundo colocado, cujo servi<;o e cobrado. Dos usuarios do IG, 18% 

afirmaram ter feito compras na internet, contra 28% do UOL. 0 estudo aponta que das 

pessoas que tinham feito compras na internet ate aquele momenta, 60% pertenciam a 
classe A, 90% a classe B. A maioria dos compradores era de homens, e tambem de pes

soas que tinham entre 30 e 49 anos - 24% desta faixa etaria ja havia comprado pela 

rede. Dos internautas que nunca compraram na rede, 63% nao o pretendiam fazer nos 

tres meses seguintes il pesquisa. Urn ter<;o dos entrevistados nao possufa endere<;o de e

mail e 45% enviavam entre uma e cinco mensagens por semana183 . 0 perfil socioeco

nomico dos usu:arios do UOL demonstra a razao do seu potencial de compras na inter

net: 64% tern renda superior a R$ 2000,00 (ver tabela 13). 

180 IBOPE. loa Internet POP mostra como ... , op. cit. 
181 IBOPE. lnternautas brasi/eiros ja sao mais de 10 mil hOes, op. cit 
182 

IBOPE. Brasileiros superam as expectativas e voltam a navegar em suas resid§ncias. !bope eRatings, press release, 
julho/200 1. [on-line], U RL http://www. ibope.com.br/eratings/erat_press_internetbrasjulhoO l.htm. Extra fda em 
28/10/2001. 

183 IBOPE. Compradores online chegam a ... , op. cit. 
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• Os dados divulgados sobre o que os usuarios buscam na web sao desencontrados e esta

belecidos de forma que nao permitem compara.;;ao estrita. De qualquer maneira, ha 

pontos significativos que podem ser extraidos das varias vertentes que circulam pelo 

mercado. A pesquisa da revista Info Exame sobre os maiores destaques da internet no 

ano de 1999 clava conta que, a partir da avalia.;;ao do Ibope, as atividades on-line mais 

constantes nas respostas dos usuarios foram pesquisa (50%), uso do e-mail (48%), bate

papo (28%) e noticias (27%) 184
• No ano seguinte, a partir de informa<;6es do Ibope eRa

tings, do Media Metrix e do NC de dezembro de 2000, a revista montou novo retrato 

de destaques da web brasileira (sites que atingiram no minimo mais de 2,5% de alcance 

nas pesquisas), composto das seguintes categorias: portais, busca, entretenimento, ra

dios on-line, esportes, turismo, adultos, noticias, revistas, comercio, bancos e corretoras, 

leil6es, tecnologia, webmail, mensagens instantaneas, hospedagem e cart6es. De forma 

nao conclusiva, a compila.;;ao apresenta, alem da lideran<;a inconteste dos portais e de 

varios de seus canais de informa.;;ao, o interesse pelo e-mail, pelos sites de hospedagem 

gratuita, canais de bate-papo, sistemas de mensagens instantaneas e sites de entreteni

mento e musica. As noticias aparecem com destaque entre os interesses dos usuarios, 

como tambem os sites de busca e os de conteudo adulto e a utiliza.;;ao em grande escala 

das agendas bancarias da web185
• A iBrands, pesquisa conjunta do Datafolha e iBest para 

verificar as marcas mais lembradas no Pais quando se trata de internet, obteve, entre 

outras, as seguintes respostas a pergunta do que os usuarios costumam fazer na web: 

acessar e-mail (30%), frequentar bate-papo (30%), fazer pesquisas (30%), consultar 

transa.;;oes bancarias (21 %), ler noticias (20%), ouvir musica (12%), fazer compras (3%) 

e jogar (3%) 186
• Em pesquisa relativa a julho de 2001, o Ibope eRatings identificou cate

gorias de maior alcance entre os internautas: portais e buscadores (91,08%), tele

com/servi<;os de internet (como webmail) (63,23%) comunidades on-line (54,97% ), en

tretenimento (49,92%), pessoal!bussines e SW (46,88%), finan.;;as (33,74%), comercio 

eletr6nico (31,80%), noticias e informa.;;oes (25,76%) e conteudo adulto (18,81 %). 

184 FORTES., As mais mais da web, op. cit. 
1as Vera pesqulsa Info 150/As 150 maiores da internet a partir de: FORTES, 0 et. al. Que cara tem a web brasileira?. Info 

Exame, mar<;o de 2001. [on·line]. URL: http://www2.uol.com.br{info{iel80/asmaiores.shl. Extra!do em 06/10/2001. 

'" IDG NOW! lnternauta brasileiro: jovem, boa renda e inte/igente. 26/09/2001. [on-line]. URL: 
http:/{idgnow. terra.com. br/idgnow/interneV200 l/09/0085. Extra fda em 07/10/200 l. 

73 



Educa\;ao ficou em pen ultimo Iugar, com alcance de 1, 78%, a frente apenas da categoria 

viagens (1,58%) 187. Da mesma forma que no ranking da Info Exame, em que a revista 

Veja aparece liderando a categoria revista e seu atrativo, como o pr6prio texto afirma, 

sao as notfcias em "tempo real", tambem listadas na categoria not!cias, os dados do Ibo

pe nao trazem seguran<;a pois, dentro dos portais por exemplo, ha conteudo que pode 

ser atribuido a diversas das categorias listadas. 

"V~e ainda nao tern urn e-mailr 

Os dados apresentados permitem algumas considera<;6es antes do prosseguimento das 

analises. Em primeiro Iugar, a internet ainda esta restrita a pequena parcela da populas;ao 

que, em contrapartida, detem maior poder aquisitivo. Mesmo que ela esteja em expansao, 

seu crescimento ainda e m6dico. Como demonstram as pesquisas e previs6es, em pouco 

tempo sua dissemina<;ao dependera cada vez mais do crescimento de sua adesao pelas faixas 

da popula<;ao de menor poder aquisitivo. 0 comercio eletr6nico tambem segue a tendencia 

elitista da utiliza\;ao da rede: esta concentrado nas classes A e B. A rela<;ao entre acesso gra

tuito e comercio refor<;a isto. Junte-se que algumas pesquisas apontaram que urn ter<;o dos 

internautas nao tinha uma conta de e-mail e quase metade nao o utilizava como ferramenta 

fundamental em seu dia-a-dia. Por outro !ado, a media mensa! de horas utilizadas seguiu 

tendencia de redu\;ao entre setembro de 2000 e abril de 2001. 

Estes aspectos levam a crer que, mesmo com o investimento feito para criar a necessi

dade da internet, passado o crescimento inicial em maior ritmo, agora ela se adequaria a es

tagio de menor acelera<;ao em sua expansao. De qualquer modo, isto explicita o esfor<;o feito 

pelas diversas instiincias interessadas em nao apenas difundir o seu uso, mas criar o imperati

vo da sua necessidade - "voce ainda nao tern urn e-mail?" -, e tambem legitima-la como 

meio de comunicas;ao, espa<;o de intera\;ao social e ferramenta de trabalho e de consumo. 

Outro ponto, igualmente not6rio, e a disparidade de distribui<;ao da internet nas diver

sas regi6es do planeta, fato que tambem se repete em outra escala dentro do pr6prio Brasil. 

Os dados levantados sobre a distribui<;ao da internet no mundo, no Brasil e nas camadas so

cioecon6micas sao indicio do que Castells afirma sobre a segmenta<;iio da economia global, 

187 IBOPE. Brasileiros superam as expectativas e voltam a navegar em suas residencias7 op. cit. 
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que, apesar de ser distribuida em rede e dessa rede ser em prindpio de arquitetura decen

tralizada, mantem seus p6los em tres regi6es de clara predominancia: America do Norte, 

Europa e Asia Padfico188
• 

"Em outras palavras, a economia global nilo abarca todos os processos econfi. 
micas do planeta, niio abrange todos os territ6rios, e niio inclui todas as ativi
dades das pessoas, embora afete direta ou indiretamente a vida de toda a hu
manidade. Embora seus efeitos alcancem todo o planeta, sua operafilo e es
trutura rea is dizem respeito s6 a segmentos de estruturas econ6micas, paises e 
regiDes, em proporqoes que variam conforme a posir;ao particular de um pais ou 
regiao na divisao internacional do trabalho. [. .. ] Conseqii.entemente, o novo 
sistema econ6mico global e muito dinamico e, ao mesmo tempo, mantiim alta 
dose de exclusao e fronteiras muito insttiveis. Embora os segmentos predomi
nantes de todas as economias nacionais estejam ligados a rede global, segmen
tos de paises, regioes, setores econ6micos e sociedades locais estilo desconecta
dos dos processos de acumular;ao e consumo que caracterizam a economia in
formacional! global"189

• 

Esta conjuntura leva a crer que a clifusiio da internet esta cliretamente associada a cons

trw:;ao de urn novo estilo de vida. Em primeiro Iugar, e preciso lembrar que a rede se forma 

por iniciativa da ARPA (Advanced Research Projects Agency), agenda de pesquisa criada 

pelo presidente norte-americana Dwight Eisenhower, em 1957, ano em que os sovit§ticos 

lam;am o primeiro satelite espacial, o Sputinik. A internet nasce como ferramenta estrategica 

no contexto da guerra fria e de defesa de urn modelo economico. Em 1962, a ARPA solicita 

a RAND Corporation que desenvolva urn sistema capaz de garantir as comunica<;6es gover

namentais mesmo cliante de ataque nuclear, pois ocorria a crise iniciada com a entao URSS 

(Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas) por causa da presen<;a de mlsseis nucleares na 

ilha de Cuba. Em contrapartida, a cronologia dos eventos190 que marcaram a hist6ria da rede 

muda bastante ap6s o ano de 1989, quando cai o Muro de Berlim e arrefece a guerra fria: a 

partir da decada de 1990, a rede entra em fase de munclializa<;iio e comercializa<;iio progres

siva. Em 1990, a Arpanet e formalmente encerrada com sua divisiio em Milnet (militar) e 

NSFnet (academica), entra em opera<;ao o primeiro provedor de acesso comercial e intensi

fica-se o avan<;o internacional e em clire<;ao ao mercado. Nesse ano, tambem, conectam-se 

"'' Ve" CASTELLS, M. A economia infonmacional eo processo de globaliza¢o. In: CASTELLS, op. cit., p. 87-172 
189 ld. ibid., p. 121 

'"SILVEIRA, Breve cronologia. In: SILVEIRA, S. Poder no ciberespar;o: o estado-na¢o, a regufamenta¢o eo controfe da 
internet. sao Paulo, 2000. Disserta¢o de Mestrado (Mestrado em Ciencia Political. Faculdade de Filosofia, Letras e Ci
encias Humanas- FFLCH, Universidade de sao Paulo. p. 143-148. 
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formalmente a NSF net o Brasil, a Argentina, a Austria, a Belgica, o Chile, a Grecia, a India, a 

Irlanda, a Coreia do Sui, a Espanha e a Suf<;a. Em 1991 e criada a Internet Society (ISOC), 

organismo niio-governamental que assume o gerenciamento da rede. 0 estado norte

americana se afasta mais da administra<;iio formal e assume posit;6es indiretas, mas ainda 

dominantes, conforme demonstra a analise de Silveira191
• 

Pierre Levy aponta com freqiiencia que a "revolu<;iio da informatica" resulta da criativi

dade e inventividade cultivadas no seio de urn movimento de contesta<;iio, de "contracultu

ra"192. Em outras palavras, da apropria.;;ao pelos sujeitos de componentes gestados em estru

tura de poder e domina<;ao, "a potencia de calculo arrancada do Estado, do exercito, dos 

monstros burocr:hicos que sao as grandes empresas e restitufda, enfim, aos indivfduos"193
• 

"Como resultado pratico deste movimento [social, califomiano, Computers for 
the People] "ut6pico", a partir do fim dos anos 70, o pret;o dos computadores 
estava ao alcance das pessoas fisicas, e ne6fitos podiam aprender a usa-los sem 
especialiUlfO.O tecnica. 0 significado social da informatica foi completamente 
transformado. Nao ha duvida de que a aspirayao original do movimento foi 
recuperada e usada pela indUstria. Mas e preciso reconhecer que a indUstria 
tambem realizou, a sua maneira, os objetivos do movimento. Ressaltemos que a 
informatica pessoal nao foi decidida, e muito menos prevista, por qualquer go
vema ou multinacional poderosa. Seu inventor e principal motor foi um movi
mento social visando a reapropriayao em favor dos individuos de uma potencia 
tecnica que au! entao havia sido monopolizada por grandes instituiqoes buro
crdticas"194. 

A proposta de Castells, neste aspecto, parece mais s6bria. Ele alega que a "revoiU<;;ao da 

informatica" e decorrencia de condit;6es s6cio-hist6ricas que, entre outras coisas, transfor

maram o Vale do Silfcio, na California (EUA), em ambiente propfcio ao desenvolvimento da 

tecnologia e a interac;;ao das pessoas na cria<;iio de tecnicas e usos inovadores. Entre estas 

condic;;oes, esta o clima cultural de determinadas areas metropolitanas que, entre outros pon

tos, oferecem 

"[. .. J concentrat;O.O espacial de centros de pesquisa, instituiqi!es de educayao 
superior, empresas de tecnologia avanqada, uma rede auxiliar de fomecedores, 
provendo hens e serviqos e redes de empresas com capital de risco para finan
ciar novas empreendimentos. Uma vez que este meio jd esteja consolidado, 

191 SILVEIRA, S. Quem tem mandado no ciberespa9o.ln: SILVEIRA, op. cit., p. 115-137 
192 LEVY, Sobre a tecnica enquanto hipartexto : o computador pessoa/. In: LEVY, P., As tecnologias ... , op. cit., p. 43-50. 

Ver tambem: LEVY, 0 movimento social da cibercultura. In: LEVY, Cibercultura, op. cit., p123-133. 
193 U~.VY,As tecnologias ... , op. cit., p. 45. 
1
" LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 125 
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conw o Vale do Silicio na decada de 70, ele tende a gerar sua pr6pria diniimi
ca e a atrair conhecimentos, investimentos e talentos de todas as partes do 
mundo" 195. 

E importante notar que Castells, ap6s observar em que condi<;6es se deu a "Revo!U<;iio 

da Tecnologia da Informa<;iio" em diversas regi6es do mundo, prop6e uma constante que 

reline o desenvolvimento de inova<;6es: a no<;iio do papel estrategico da tecnologia no cenario 

de alta competitividade entre na<;6es e que fez do Estado efetivo partfcipe do processo em 

varias localidades como Japiio, Coreia, China, Europa. Nos EUA, aponta ele, significativa 

parte das inovas;6es foram amparadas por volumosas verbas governamentais, como as produ

zidas pelo Bell Laboratories ( da AT&T) ou mesmo a propria internet, e ainda as pesquisas 

em informa<;iio genetica 196• 

"Portanto, foi o Estado, e niio o empreendedor de inovt1f6es em garagens, que 
iniciou a Revolufiio da Tecnologia da Infornulfiio tanto nos Estados Unidos 
como em todo o mundo". 

"Porem, sem esses empresarios inovadores, conw as que deram infcio ao Vale 
do Silicio au aos clones de PC's em Taiwan, a RevolUfiio da Tecnologia da In
fornulfiio teria adquirido caracteristicas muito diferentes e e improvavel que 
tivesse evoluido para a forma de dispositivos tecnol6gicos flexiveis e descentra
lizados que estiio se difundindo por todas as esferas da atividade humana. [ ... ] 
Na realidade, e mediante essa interface entre os programas de macropesquisa 
e grandes mercados desenvolvidos pelos governos, por urn !ado, e a inova9io 
descentralizada estimulada por uma cultura de criatividade tecnol6gica e par 
mode los de sucessos pessoais rapidos, par outro, que as novas tecnologias da 
informaqiio prosperam"197• [grifos do autor) 

Silveira demonstra, atraves do cruzamento de diversos mecanismos de controle dos pa

dr6es e normas que regem a expansiio e a adesiio mundial a internet, que ha claramente nela 

uma "hierarquiza<;iio de redes", ao contrario do que geralmente se defende- isto e, sua con

di<;iio de anarquia - e a centraliza<;iio das operas;6es que definem os rumos e distribuem as 

decis6es sobre ela nos EUA. 

"A coordenafiio do Estado norte-americana sobre a rede mundial niio deixa 
duvidas a respeito do carater politico de seu dominio. A l6gica de decisoes da 
rede busca beneficiar as interesses norte-americanos (do Estado, de suas em
presas, de sua cultura). A Internet nasceu dentro do Estado norte-americana e 

195 CASTELLS, op. cit., p. 73 
196 ld. ibid., p. 75. Sobre isto, ver todo o capitulo "A revolu'"o da tecnologia da informa'"o", p. 50-86 
197 ld. ibid., p. 77 

77 



foi se espalhando pelo mundo ainda num contexto de Guerra Fria. Ligar-se a 
rede era ligar-se aos provedores de backbone [ espinha dorsal da internet} 
norte-americanos e aceitar os seus padroes e protocolos"198

• 

Entre outros argumentos arrolados por Silveira, a lANA (Internet Assigned Numbers 

Authority), 6rgao que coordenava a clistribui<;ao de domfnios (sistema de endere<;amento na 

rede) e a determina<;ao de parametres para protocolos de conexao a internet, a epoca da 

constitui<;ao do Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - orga

nismo munclial criado a partir de 1998 que assumiu as poifticas de clistribui<;ao de domfnios 

em substitui<;ao a lANA -, propos a forma<;ao do ICANN com quatro representantes dos 

EUA, tres da Europa, dois da Asia e Australia, o que demonstra a importancia que a Africa e 

a America Latina assumem na defini<;iio das politicas que determinam o funcionamento da 

rede199
• Silveira destaca que, mesmo que a internet nao possua uma estrutura centralizada, 

h:i uma dissimetria gritante que coloca os EUA em posi<;iio privilegiada de influencia nos 

rumos da apropria<;iio social da rede. "A tiio propalada anarquia da Internet (inexistencia de 

urn centro emissor) nao e:xclui a existencia de uma hierarquia e de padr6es que devem ser 

defenclidos. Na economia da informa<;ao, uma economia tipicamente de rede, dominar pa

dr6es significa dominar o mercado"200• 

0 avan<;o da conexao a internet no mundo parece se tornar aspecto central para o futu

ro proximo, em especial numa sociedade em que a tecnologia assume papel primordiaL Seria 

no mfnimo ingenuidade adotar a perspectiva de que o crescirnento da internet est:i dissocia

do de questoes estrategicas atreladas a modelos de expansiio, tanto polfticas quanto econo

micas- ou melhor, a expansao de modelos, como o web lifestyle que Bill Gates defende. 

Para Trivinho, as redes apontam para urn processo de coloniza<;iio tipicamente p6s-moderno, 

que sucede as coloniza<;oes territoriais marcadas por guerras e batalhas e e viabilizada pela 

tecnologia. 

"Trata-se de uma colonizm;tio "branca" porque os interesses que a motivam e 
as batalhas comerciais que a embasam produzem resultados assepticos, purifi
cados, sem derramamento de sangue dos vencidos: nenhuma imposipw de for
fa pelas armas, nenhuma escravizariio, nenhum morto em campos e praras, 
nenhum genocidio por proliferariio proposital de virus. A colonizariio "pura" 

"'SILVEIRA, op. cit, p. 127 

"'ld. ibid., p. 130. Depois de muitos debates sobre a constitui'"o do ICANN, o governo de Bill Clinton, por intermedio da 
lANA, comprometeu-se a rever a composit;ao do novo 6rg8o de forma a obter maier Jegitimidade internacional, mas man
teve a proposta de que ele teria sede em Los Angeles. p. 131 

200 ld, ibid., p, 136 
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sempre esteve vinculada a m/itodos mais requintados de dominio, como, por 
exemplo, as espionagens industriais, as chantagens, os subomos. Deixa trilhas, 
porque todo investimento nas redes tende a resultar produtos. Enquanto as co
loniza.roes pre-modema e moderna dos territ6rios se traduziam em crimes bar
baros e escraviza.riio de corpos e mentes, a coloniza.riio p6s-modema da esfera 
da espectralidade se registra em discos fonograficos, fitas magneticas, disque
tes e CD's, que compiiem os atuais arquivos e bancos de dados e imagens. Es
tetica da exorciza.riio de mazelas: nada de manchas, tudo se apresenta 
~'alvo""2o1. 

Dessa forma, passa-se a explorar, nas pr6ximas paginas, as rela!;6es do portal com este 

contexto de legitima!;iiO e difusao de urn novo estilo de vida marcadamente mediado pela 

web e caracterizado pela economia de consumo, mas que e urn fen6meno social maior do 

que a internet e, principalmente, o pr6prio portal. Trata-se da visao de mundo totalmente 

plugado, interconectado, cujos tentaculos da tecnologia se espalham de forma ampla na cul

tura (como produto da atividade humana): trabalho, lazer, sociabilidade, informa!;iiO, educa

s;ao, polftica, economia, sob a egide do dispositive tecnol6gico. 

Os dados apresentados ate aqui ajudam a desenhar o panorama da internet no rnundo e 

no Brasil, como se configuram seus usuarios e algumas tendencias apontadas pelo mercado. 

A seguir, a discussiio sobre os portais e a comunica!;iiO na web sera aprofundada. 

201 TRIVINHO, Redes ... , op. cit., p. 26-27 
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Do jornal ao portal 
Os portais, suas relafoes com o jornalisnw 

e os dados da audiencia na web 

Na web, desenvolve-se hoje urn dos fatores delineadores das mfdias, da 

comunica<;iio e do jornalismo. A convergencia nao e apenas dos meios, mas de linguagens, de 

pniticas, de formatos. Da divisao entre impresso, radiofonico e televisivo para urn jornalismo 

hibrido, multimfdia. Os limites constituintes dos meios tradicionais enfraquecem e conceitos 

cristalizados mudam: o canal para as TV s, a cobertura para as emissoras, a distribui<;:iio para 

as revistas e jornais ou a periodicidade. As informa<;6es sao colocadas a disposis;lio em "tem

po-real" ou, como preferem alguns, dentro da ideia de edis;ao permanente, com acesso a 

qualquer momento, em todos os lugares conectados a rede mundial de computadores. Esta 

queda de barreiras mistura recursos, praticas e possibilidades da informas;ao noticiosa, refle

tindo-se tambem em aspectos relacionados a pratica comunicacional, a linguagem e a cons

trw;ao de sentido. 

0 Jornal do Commercio, de Pernambuco, foi o primeiro vefculo nacional a ter uma ver

sao em meio digital, que circulava atraves de BBS202
, em dezembro de 1994. Na web, o Jor

nal do Brasil, do Rio de Janeiro, foi pioneiro, com sua entrada na rede a partir de maio de 

1995203
• Em observas;lio ao chamado jornalismo on-line, ate o momento, percebe-se que as 

praticas de produs;ao ainda buscam caminho pr6prio. No infcio, podia-se notar que o conte

udo jornalfstico "cafa" na rede, oriundo da produs;lio especffica para outro meio, em especial, 

o jornalismo impresso. Tratava-se de simples transferencia, com os ajustes necessarios do 

202 "Do ingl$ Bulletin Board System, software de comunica~o executado em PC que capacita seus usu8rios a efetuar logon 
(iniciar conex.§o) ne!e atraves de urn modem, verificar mensagens, comunicar-se em grupos de assuntos, participar de 
bate~papos (chats) em tempo real e acessar a internet". CRUMUSH, C. 0 dicion8rio da internet. Rio de Janeiro :Cam
pus, 1997. 

203 UNIVERSIDADE FEDERAL da Bahia. Do chumbo ao si/icio. [on-line]. URL: 
http://www.facom. ufba.br/saladeaula/sala 1zx30/sema l.html. Consultado em 01/09/1999. 
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ponto de vista tecnico. Nao havia transcodifica<;ao das mensagens, como demonstra estudo 

elaborado por Silva Jr204. 

A partir de 1998, observou-se constante evoluc;;ao das formas de apresentac;;ao on-line 

dos conteudos. Uma linguagem propria, elaborada desde o planejamento a prodU<;ao, ainda 

esta em formac;;ao e desenvolvimento. A convergencia parece indicar o desenvolvimento de 

algo que misture a heranc;;a da comunicac;;ao em meios dominados ate entao, com os compo

nentes novas e proprios da web. Seria apropriado, talvez, nao se falar mais em termos com

paratives, mas abordar o jornalismo na rede como especificamente multimidia, conforme 

conceituac;;ao apresentada. Alga que !ide com as caracteristicas das midias tradicionais, mas 

componha-se de forma a transcende-las: nao como soma de possibilidades, mas como inte

grac;;ao de recursos e enriquecimento de linguagem. As caracteristicas da internet e da web 

abrem o panorama para uma complexidade crescente na comunicac;;ao205
. Numa visao otimis

ta - e mesmo simplista - poderia se reivindicar o aproveitamento das possibilidades da rede 

para se tornar a sintese das qualidades de outros meios: a imediaticidade do radio, a maior 

profundidade e contextualiza<;iio do impressa, o poder informativo/referencial do video, a 

factualidade das imagens entre outras tantas, aliadas ao fim de limites como o espac;;o para o 

impressa, tempo e regiao de cobertura para 1V e radio. SiegeF06, que trata das manifesta

<;6es da comunicac;;ao on-line em fases atreladas aos recursos tecnicos e ao domlnio do meio 

por parte dos produtores, ressalta o caminho "natural" de maior consolidac;;ao de uma lingua

gem propria para a comunicac;;ao nos sites da web. Ela e diferente da 1V, do impressa, do 

radio: e preciso analisa-la em suas especificidades para apreende-la de forma apropriada. 

Contudo, o jornalismo na internet parecer estar inserido noutra discussao fundamental 

para sua caracterizac;;ao como atividade especifica. Steve Outing, consultor de publicac;;6es na 

internet e colunista da Editor & Publisher Interactive207
, urn dos gurus do jornalismo on-line 

atualmente, aponta com freqiiencia em seus textos a crescente necessidade de produc;;ao de 

conteudo para atender a demanda dos internautas, que tende a ser cada vez maior. Conteu-

204 SILVA JR., J. A. Jomalismo on-line brasi/e;ro: elementos de analise dos recursos em hiperm!dia. In: XXI! Congresso 
Brasileiro de Ciencias da Comunicac;iio -Intercom 99. Rio de Janeiro, setembro de 1999. CD-ROM (a integra da pesqui
sa est; em http://www.facom.ufba.br/Pos/jornalbr). 

205 Sobre comp!exidade na comunica~o on-line, ver LEAO, L. 0 labirinto da hipermfdia, op. cit, p 55-92. Levy fa/a em 
virtualizac;iio da comunicac;iio. LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 45-107 

206 SIEGEL, D. Criando sites arrasadores na web II: a arte da terceira gera~o em design de sites. sao Paulo :Quark, 1998. 
207 Stop the Presses! URL: http://www.mediainfo.com/ephome/news/newshtm/stop/stop.htm. No Brasil sua coluna e republi

cada em portugues no Mundo Digital URL: http://www.uol.com.br!lnterneVcolunas/parem. 
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do seria a chave para o sucesso nos empreendimentos de comunica-;:ao na web e para Outing 

e ponto fundamental para atrair e manter consumidores, permitindo sustentar os neg6cios na 

rede. Outing argumenta que muito ja se falou sobre a tecnologia e a infra-estrutura da inter

net e a discussao sobre conteudo tende a aumentar, pois passa a ser foco das aten-;:oes para as 

empresas que atuam no setor. Suas ideias sobre veicula<;;ao de conteudo on-line estao relaci

onadas a no-;:ao de que os jornais devem se tornar portais208
• 

Ele preocupa-se constantemente com os modos de garantir renda e lucro para os em

preendimentos on-line, financiados por publicidade, comercio eletr6nico ou o que chama de 

"monetiza<;;iio" do conteudo209
. Outing considera as empresas jornalisticas e o jornalismo 

como o carro-chefe na expansiio e constru-;:ao do modelo de atividades comunicacionais on

line. Em seu discurso costumeiro sobre estrategias de atua-;:ao lucrativas na web, ha urn ponto 

que insiste com freqiiencia: os jornais devem expanclir sua atuac;ao quando vao para a web 

(sua principal referenda e mfclia constituida "offline"), para alem das notfcias, como tam

bern, da publicidade: "ao inves de publicar anuncios, estimule a venda eletr6nica"210, argu

menta. Os jornais precisam atender outras necessidades dos usuaries de internet que se en

quadram principalmente em informa<;5es de carater mais pratico e imecliato, como cota-;:oes, 

dados de mercados e investimentos, servi<;os, roteiros gastron6micos e culturais, entre ou

tros, fazendo a ponte com a venda e reserva para teatros, shows e restaurantes. 

Conteudo, explica ele, e o que possa interessar aos visitantes de urn site: publica<;ao de 

notfcias, relat6rios especializados, material produzido por usuaries - em salas de bate-papo, 

f6runs de discussao, enquetes, material reaproveitado de produc;;oes para mfdias "offline", 

208 0 tema conteUdo, focado na atuagao das empresas jornalfsticas, e recorrente nas colunas de Steve Outing. Sobre isso, 
ver: OUTING, S. 0 que e 'conteUdo para a internet'? Parem as Maquinas, Mundo Digital, 13/09/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/parem/par130999.htm. Extraido em outubro de 1999. OUTING, S. Dicas para o setor de 
nova mfdia. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 20/09/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/parem/par200999.htm. Extraido em outubro de 1999. OUTING, S. Conteudo online: 
crescendo enfim. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 24/05/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/parem/par240599.htm. Extraido em 02/11!1999. OUTING, S. Venda de conteudo exclu
sive na web: oportunidade para os jomais? Parem as M.ilquinas, Mundo Digital, 09/04/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/parem/par240599.htm. Extraido em 02/11/1999. 

209 Ver sobre isso, entre outras: OUTING, S. Estrategia de comercio eletr6nico dos jornais quer dupla vit6ria. Parem as 
Maquinas, Mundo Digital, 19/02/1999. [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/intemet/colunas/parern/parl90299.htm. 
Extraido em 11/06/2000. OUTING, S. Estrategia para jomais online. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 09/08/1999. 
[on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/intemel/parem/par090899.htm. Extraido em 02/11/1999. OUTING, S. Uma es
trategia para portais verticais. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 05/03/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfintemel/parem/par050399.htm. Extraido em 02/11/1999. OUTING, S. E preciso conteudo de 
primeira para gerar receita de primeira. Parem as M<3quinas, Mundo Digital, 28/06/2000. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/colunas/parern/ultl35u5.shl. Extraido em 04/11/2000. 

210 OUTING, S. 0 que os jornais deveriam fazer. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 26/02/1999. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.brfinternet/parem/par260299.htm. Extraido em 02111/1999. 
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crfticas de eventos esportivos e impress6es sabre restaurantes, slwws e filmes escritas por 

usu:hios e o que seja motivo de aten<;iio, de acordo com a estrategia de publico. A concep<;iio 

implicita na l6gica de Steve Outing e que as empresas jornalisticas sao especializadas - ou 

"vocacionadas" - na produ<;iio de conteudo e devem aproveitar esta "vantagem competitiva" 

para assumir a lideran<;a na web, transformando seus sites em portais e nao se configurando 

como meros difusores de noticias. 

Alem disso, Outing, ao comentar o livro "Killer Content: Strategies for Web Content 

and £-Commerce", de Mai-Lan Tomsen, trata da necessidade de se produzir o chamado 

"conteudo matador" - referenda a aplicativo matador, software capaz de mudar habitos e 

transformar o uso dos computadores -, com o poder de tornar os visitantes ocasionais usw!

rios regulares de urn site. Tomsen, afirma ele, acredita que o maior problema e que empresas 

tern considerado o conteudo comum - aquele que se encontra com facilidade - como de alto 

valor para os usu:l.rios. 

"ConteUdo original e convincente que nao possa ser obtido em qualquer outro 
Iugar e exatamente o ponto focal do seu esforqo, portanto, se voce deseja atrair 
a lealdade de seus uswirios online. Se voce dirige um site de noticias sabre es
portes, e preciso que tenha conteUdo - colunistas originais, entrevistas exclusi
vas com atletas, estatisticas que ninguem mais oferece etc. - que faqa com que 
as pessoas queiram voltar muitas vezes ao seu site. " 

"[. .. ] Pode ser que um usudrio precise visitar um site muitas vezes antes de de
cidir fazer uma compra, de modo que e vital que os sites mantenham o interes
se de seus visitantes, atraindo-os a novas visitas. Tomsen estima que haja tres 
vezes mais pessoas navegando na Web do que compradores virtuais. Um dos 
objetivos de um site de conteUdo deveria ser transformar internautas em con
sumidores - oferecendo conteUdo de alto valor que os a jude a tamar decisoes de 
compra quando estiverem em posiqiio de comprar, e facilitando a compra em si 
par meio das relaqoes de comercio eletr8nico que mantenham com os varejistas 
eletrfmicos. "211 

Por outro !ado, ha a ideia de que a demanda de conteudo gerada na internet nao sera sa

tisfeita por uma unica companhia de midia e surge a necessidade de acordos, parcerias e 

aproximas;6es. Este e urn dos pontos que explica a fusao da Time/Warner e America Online 

e de tantos outros acordos entre empresas de comunicas;ao "convencional" para a atuas;ao 

conjunta na web. Em artigo para a American Journalism Review, Shepard aponta fatores re-

211 OUTING, S. E preciso conteUdo de primeira para gerar receita de primeira, op. cit. 
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lacionados a esta l6gica. 0 primeiro seria a necessidade de atuar num jornalismo multimidia, 

que estaria motivando parcerias entre tradicionais empresas do impresso, como o Washin

gton Post, e empresas de TV, como a MSNBC, para compartilhar conteudo por links do 

parceiro destacados em seus respectivos sites, ampliando a visibilidade. Ou outros, como o 

da CNN.com com 30 jornais para compartilhar conteudo- CNN Online Newspaper Affilia

te Program - ou o do New York Times com a rede ABC para cobrir as elei<;6es presidenciais 

de 2000. 0 segundo seria a previsiio de expansiio cada vez maior do acesso por banda larga. 

· E tambem a necessidade de associar marcas tradicionais do jornalismo para dar peso e credi

bilidade ao conteudo, alem de propalada necessidade de conteudo em quantidade para man

ter a audiencia e dividir o bolo publicit:irio, que, segundo os especialistas citados, deve ficar 

concentrado em poucas companhias: 7 5% da receita seriam divididos entre os tres maiores 

competidores. Conforme Allen Weiner, analista da NetRatings consultado pela autora, ha 

uma tendencia do publico dispensar rnais tempo na web em urn numero menor de sites, 

obrigando-os a tornarem-se maiores e com possibilidade de aprofundamento no conteudo. 

Comenta Shepard: 

"To survive and flourish in the Century of the Internet, it's now clear that print 
and broadcast entities must have four things: a first-rate news product; a far
reaching, reliable distribution system; aggressive marketing; and the right 
media alliances. Many news organizations believe they already have a superior 
brand, but distribution is dicey and marketing is tremendously expensive. The 
right alliance can solve many of the problems"212• 

A ideia de parcerias e expansiio cria terreno fertil, dentro do jornalismo, para a aproxi

mas;ao entre jornais e portais. Em 1999, Morton apontou a discussiio nos jornais sabre como 

conseguir se manter na disputa pelas verbas publicitarias com a entrada da internet. E que a 

estrategia adotada para muitos, como solus;ao, e a expansiio dos servis;os para tornar seus 

sites urn portal. "In effect, this is an effort to maintain newspapers' traditional role as the 

fount of all information"213
• 

0 portal e uma conceps;ao de comunicas;ao que surge na web como tendencia de carac

teristicas, talvez, hegem6nicas. Suas influencias sabre o jornalismo parecem exercer forte 

coen;ao, concomitantemente com varias outras sofridas no processo de convergencia. Este 

m SHEPARD, A. Get big or get out. AJR News Link, mar9o de 2000. [on-line]. URL 
http://ajr.newslink.org/ajrtisamarOO.html. Extra(do em 02/03/2000. 

"'MORTON, J. Web spawns talk, but newsprint turns profit. AJR News Link, outubro de 1999. [on-line]. URL: 
http://ajr.newslink.org/ajrmortoct99.html. Extraido em 31/10/2000. 
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tipo de estrategia de atua<;iio na web sera discutido de forma detida no proximo capitulo. 

Contudo e preciso fazer algumas coloca<;6es relativas a conteudo e jomalismo. 

Em artigo para a American Journalism Review, Carlson explica: urn portal procura ser 

exatamente urn ponto de partida para os "surfistas" da web214
, reunindo conteudo em quan

tidade para tentar agradar a diversidade de consurnidores de informa<;iio. Outing, como co

locado, considera o jornalismo ponto central do conteudo a ser oferecido pelos portais. 

"Empregar a estrategia de portais representa uma op<;iio para urn grupo editorial, que tanto 

pode instalar urn portal regional na Web, como transformar urn site ja existente que se dedi

que primordialmente as noticias em urn portal que tenha urn componente noticioso de im

portiincia secundaria em rela<;iio a sua fun<;iio de porta de entrada para a Web215
". Outing 

apresenta como tema freqiiente de sua coluna a tendencia de portais estarem centrados no 

noticiario e agregarem servi<;os, entretenimento, compras on-line com, inclusive, urn sistema 

de remuneras;ao que garanta ao grupo editorial responsavel pelo portal comissao sabre as 

vendas do comercio eletronico. No seu tradicional receituario de como oferecer conteudo na 

rede, ele insiste que "apenas noticias niio conduzirao uma empresa jornalistica ao estrelato 

entre as companhias que operam na Internet, quer em termos de numero de ]eitores online 

quer em termos de faturamento216
". 

Carlson alega que os conglomerados jornalisticos dos EUA embarcaram na estrategia: 

New York Times Co., Washington Post Co., Knight Ridders, entre tantas. E explica: 

"The theory is this: If a portal offers enough services in a single place, its online 
audience wiU grow, convincing advertisers to buy more space. That was the 
general thought put forward by executives of the Post, the Times and Knight 
Ridders at the annual Mid-Year Media Review, a meeting of publishers and 
WaU Street analysts held in New York in June". 

"Consumers want and need a convenient entry into the entire local online 
information and commercial marketplace", said Alan G. Spoon, president and 
chief operating officer of the Washington Post Co. "We want to be the first stop 
on everyone's electronic journey to Washington". The Post's revamped Web site 
is expected to expand and make easier to find such features as online retailing, 
entertainment listings, neighborhood news, classifieds and Post content"217

• 

214 CARLSON. D. Media giants create web gateways. AJR News Link, setembro de 1999. [on-line]. URL: 
httpJ/ajr.newslink.orgtajrcarlsept99.html. Extrafdo em 31!10/2000. 

"'OUTING, S. Criado primeiro portal com a tecnologia Zip2. Parem as Maquinas, Mundo Digital, 17/05/1999. [on-line]. 
URL: http://www.uol.eom.br/internet'parem/par170599.htm Extraido em 02/11/99. 

216 OUTING, 0 que os jomais deveriam fazer, op. cit. 
'"CARLSON, op. cit. 
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Outra opiniiio e a de Butterick, especialista em publica<;6es on-line. Ao analisar sites do 

tipo do Alta VistaZJS, cujo atrativo maior e o sistema de busca de informa<;6es na web, ele 

afirma que estes sites precisam, para garantir a permanencia do usuario em suas paginas e a 

conseqiiente visibilidade dos anuncios publicitarios, agregar informa<;6es diversificaclas, ser

vi<;os e outros atrativos ao seu conteudo. Urn destes, o material de teor jornalfstico219• 

A notfcia e urn dos principais interesses dos usuaries de internet. No Brasil, conforme 

foi apresentado no capitulo anterior, ela figura pr6xima ao e-mail, ao bate-papo e aos meca

nismos de busca. Os tres citados podem ser classificados como servi<;os. Nos EUA, estudo 

da consultoria Zatso ("Uma Visiio do Consumidor de Notfcias do Seculo 21 ") revelou que a 

busca por notfcias e informa<;6es e o maior interesse on-line dos norte-americanos depois da 

troca de e-maiZ.SZ20
• 

De outro !ado, o conteudo jornalfstico e constitufdo de autoridade que se torna necessa

ria para dar credibilidade as publica<;6es da internet, principalmente na fase inicial cia rede, 

quando ela ainda e novidade para a maioria das pessoas. Como lembra Roger Chartier, a mu

ta<;iio das estruturas de suporte da comunica<;ao no que diz respeito ao texto eletr6nico alte

ra sua condi<;iio e a rela<;ao dos leitores com os textos: "Ha uma diferen.;a de status e de au

toridade entre livro, revista, folheto ou carta. Isso se perde quando s6 temos a tela de urn 

computador"221
• 

Dessa forma, o jornalismo e integrado aos portais como pe.;a fundamental no "mix" de 

produtos oferecidos aos consumidores. Por ora, e precise destacar dois pontos funclamentais. 

Em primeiro Iugar, ha diversos tipos de portais na web. A forma como eles apresentam seus 

atrativos ao internauta, a maneira como se colocam difere substancialmente em alguns casos 

e eles continuam a ser classificados como portais. Importa ressaltar que, como prop6e Cas

tells ao dizer que "a mensagem eo meio", eles constr6em sua imagem junto ao publico por 

intermedio de caracteriza<;iio, via enunciado, de seus produtos e servi<;os de destaque. Em 

outras palavras, configuram-se por urn "beneficia primario" (no sentido publicitario do ter

mo) - ou por beneffcios mais aparentes - que, em principia, faz com se diferenciem. Neste 

'" URL: http://www.altavista.com 
219 BUTTERICK, M. Projetando uma arquitetura interativa. p. 56. In: SZETO, G. eta\. lnteratividade na web: transforme seu 

site em uma experiencia inesquecfvel. sao Paulo: Berkeley Brasil, 1997, p. 19-77 
220 SEVERO, R. 0 que as pessoas buscam on-line? Widebiz, 20/06/2001. [on-line]. URL: 

http://www.widebiz.ccm.br/gente/rosane/pessoasbuscam.html. Extraido em 08108/2001. 

'"COLOMBO, S. Do pr6/ogo ao epilogo : entrevista com Roger Chartier. Folha deS. Paulo, llustrada, 03 de abril de 2001. 
[on· line]. URL: http://www.uol.ccm.br/fsp/lustrad/fq03042001 06. htm. Extraido em 28/10/2001. 
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trabalho, o foco e urn tipo de portal que se apresenta como rica fonte de informac;;ao, tendo 

o jornalismo como destaque. 0 Yahoo!, par exemplo, tradicional site norte-americana, tido 

como o pai dos portais, traz seu sistema de diret6rio e de localizac;;ao de informac;;6es na web 

- e tambem uma serie de outros servic;;os como e-mail- como "beneficia primario"222
• 

Em segundo, no Brasil, os portais mais populares assumem urn "mix" de conteudo 6b

vio, de forte tear apelativo: (a) jornalismo - noticiario geral e especializado, cobertura eco

n6mica, esportiva, cultural, internacional, material sensacionalista, articulistas, variedades; 

(b) sexo - de material er6tico !eve, como ninfetas em trajes sumarios e posic;;oes provocan

tes, a pornografia explicita, com variac;;6es, passando par orientac;;ao e aconselhamento para 

jovens, adultos, hom ens e mulheres, heterossexuais ou homossexuais; (c) humor, com sites 

de piadas, charges, satiras e outros temas na linha besteirol, cronistas e colunistas de verve 

satirica; (d) mundo do espetaculo, com personalidades da TV, cinema, musica, moda, espor

tes e imprensa, fofocas e bastidores, namoros, contratos, brigas entre outros assuntos, alem 

de critica de cinema, de musica e previas de filmes e CDs; (e) diversiio, com jogos eletr6ni

cos, desafios (quiz) e passatempos. E para completar a lista, em graus variados, informac;;6es 

sabre tecnologia - associadas a servic;;os de download de programas e muitas vezes reunidas 

sob a forma de noticiario - para ajudar o usuario a lidar melhor com seu computador. Ao 

!ado de informac;;6es e entretenimento, o bate-papa e destaque. E precise analisar melhor tal 

configurac;;ao, aqui, no caso, atraves do UOL. 

Portais e jornalismo 

No Brasil, os conglomerados da miclia convencional apostam na estrategia dos portais e 

estes investem no jornalismo. Entre os principais representantes desta categoria esta o Uni

verse Online (UOL) 223, ligado ao grupo empresarial Folha da Manhii, que edita o jornal Fo

lha de S. Paulo, e a Editora Abril, que publica a revista Veja. 0 UOL se auto-intitula o maior 

site de conteudo em lingua portuguesa e reline desde sites de entretenimento, salas de bate

papa, sites de personalidades dos meios artistico e esportivo e sites de sexo a ampla gama de 

222 SEYBOLD SEMINARS. Design secrets of yahoo!. Seybold Seminars Boston/Publishing'99. 03/03/1999. [on-line]. URL: 
http://www .key3media .com/seybold semi nars!E ventslbo99/transcri pts!F72B. html. Extraido em 22/07/2001. 

223 URL: http://www.uol.com.br 
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canais de noticias, representados por vers6es on-line de revistas de carater geral e segrnenta

das, jornais nacionais, regionais, internacionais e especializados. 

0 portal Terra224, que antes era ZAZ. e pertencia ao grupo RBS (Rede Brasil Sui de 

Comunica<;6es), iniciou seu esfor<;o intense em conteudo noticioso por meio de parceria 

com a Agencia Estado, para fornecimento de informa<;6es dos jornais Estado de S. Paulo, 

Jornal da Tarde, Radio Eldorado e da propria agencia, fechada pela Terra Networks, subsidi

aria da Telefonica, atual controladora do portal. 0 Estado tambem mantinha area - o portal 

Estaclao225
- que carregava no topo de suas paginas o logo e o link para o Terra. 

Outre ponte de destaque da web, o portal America Online Brasil - que diferentemente 

da versiio norte-americana, maier indice de audiencia da web no mundo em julho de 2000, 

com 62,5 milh6es de visitantes unicos, segundo dados da Media Metrix226 
- possuia, no pe

riodo analisado, composi<;iio mais voltada ao noticiario que a versao norte-americana. La, o 

portal se aproxima da citada visao de Butterick, oferecendo o jornalismo de forma similar as 

outras informa<;6es e servi<;os, como item entre uma serie de outros, sem destaque para o 

noticiario - como tambem e estrategia similar do seu principal_ concorrente nos EUA, o 

Yahoo!. Aqui, com a parceria da CNN Brasil, do Lancenet (0 Lance), do Jornal do Brasil e 

Diario On (ligado ao Diario do Grande ABC), entre outras, explorava mais o jornalismo, 

talvez como forma de fazer frente ao principal concorrente na web, o Universe Online, lider 

de audiencia e que se tornou, de certa forma, referenda. 

0 IG, portal da Internet Gratuita, tambem investiu em informa<;iio noticiosa para se 

consolidar na briga dos portais, criando o primeiro jornal brasileiro de cobertura arnpla que 

s6 existia na internet. 0 Ultimo Segundo fornece parte do conteudo exibido com destaque 

pelo portal na sua pagina de entrada, alem de possuir parcerias tambem com a BBC e o canal 

de noticias financeiras Bloomberg, entre varias outras fontes. A proposta e manter os fates 

atualizados constantemente, como o proprio nome expressa. A empresa divulga, ern sua pa

gina destinada ao mercado publicitiirio, que o site tern a pretensiio de colocar no ar urna no

ticia propria a cada dais minutes em media227
• 

'" URL : http://www.terra.com.br 
225 URL : http://www.estadao.com.br 
226 WEB WORLD. Campe6es de audiencia na web. Web Metrics, Web World, [s/dl. [on-line]. URL: 

http://idgnow.uol.eom.br/webworld/webmetrics/webmetrics.html. Extraido em 05!11/2000. 

mIG. 0 que eo /G?. Departamento Comercial, [s/d]. [on-line]. URL: h!tp://200.226.127.87/asp/oquee.asp. Extraido em 
07/10/2001. 

89 



Ainda na linha jornalistica, os portais concorrem na cliversificas;ao do formato do conte

udo, como forma de antecipar a clisputa pelos usuarios de banda larga. 0 portal Terra con

tratou a jornalista Lilian Witte Fibe, ex-Rede Globo, para alavancar o empreendimento mul

timidia da empresa, e agora oferece tambem notidirio em video228
• A empresa investe de 

olho no crescimento do mercado de banda larga229• Neste sentido, o UOL havia colocado 

"no ar" iniciativa similar com o jornalista Paulo Henrique Amorin, comandando o UOL 

News desde 31 de julho de 2000230. Eo AOL tambem apostou em algo semelhante, sob o 

comando da jornalista Mona Dorf231 . 

0 Universo Online, por sua vez, como comentado, tern o aporte jornalistico do grupo 

Folha e da Editora Abril, o que se reflete diretamente no conteudo fornecido. Sao 65 jor

nais232 e 114 revistas233 (sendo 20 somente para assinantes do UOL), que possuem aborda

gem privilegiada pois tratam-se de publicas;oes, em sua maioria, hospedadas dentro dos ser

vidores da empresa, com o enderes;o composto pelo prefixo www.uol.com.br. Com isso, 

ganham destaque na pagina de entrada do portal, alimentando-a com manchetes e, ao mes

mo tempo, sendo alimentadas com o trafego gerado pelo destaque. 

Estas publicas;oes comp6em quadro cliversificado de perfis, desde perioclicidade, grau de 

especializas;ao na sua tematica, regiao de cobertura do noticiario e estrategia adotada para a 

web, formando menu extenso para tentar agradar a todos os tipos de leitores. Existem desde 

revistas de economia e neg6cios, de noticiario geral, masculinas, femininas, de entretenimen

to, turismo, automobilismo a publicas;oes como a Digital Designer, sobre computas;iio grafi

ca, ou a Digimon e a Disney Explora, para o publico infantil. Entre os jornais, os 65 titulos 

congregam peri6dicos de varias regioes do Pais, como o Diario da Manhii (GO), o Jornal do 

Dia (AP), Jornal do Comercio (RS), jornais do interior de Sao Paulo e mesmo do interior de 

outros estados, jornais do exterior como o The New York Times (EUA), El Pais (Espanha), 

do USA Today, do Le Monde (Frans;a), Clarin (Argentina), BBC (Inglaterra) e noticiarios 

produzidos especificamente para a web, como a CNNBrasil.com, o UOL News, o UOL Ta

bl6ide, entre outros. 

228 MAGALHAES, T. Terra lanr;a esttidio para produzir conteUdo multimidia. IDG Now!, 19/10/2000. [on-line]. URL: 
http:/{idgnow.uol.com.br/webworld/namidia/2000/10/0080. Extraido em 05/11/2000. 

229 MATTOS, L. Noticia a Ia carte. Folha deS. Paulo :Sao Paulo, 03!11/2000. llustrada, p. E-1 
230 ld. Ibid. 
201 ld. Ibid. 

m URL: http://www.uol.eom.br/jornais- dados levantados em 06/11/2000. 
233 URL: http://www.uol.eom.br/revistas- dados levantados em 06/11/2000 
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Niio fossem apenas estes links, o UOL coloca a disposi<;iio urn adicional, sob as chance

las de Outros Jornais234 e Outras Revistas235 
( apenas indica<;iio dos links, independente de 

acordo de parceria, como fica clara nas areas destinadas aos jornais e revistas, ja citadas), de 

mais 98 jornais e 37 revistas entre publica<;6es brasileiras e estrangeiras, totalizando 314 pu

blicac;6es de carater jornalistico que podem ser acessadas a partir do portal. Alem disso, o 

UOL conta com destacado time de colunistas e personalidades da imprensa e da mfdia que 

possuem publica<;6es peri6dicas dentro do portal, demonstrando tambem o enfoque jornalis

tico dado. Entre os sites podem ser citados o de Barbara Gancia, Millar Fernandes, Jose Si

mao e Ana Moser. Os colunistas sao muitos, divididos entre os regulares da Folha Online, na 

area chamada de Pensata236
, e do UOU37

• Na Folha Online, escrevem por exemplo Carlos 

Heitor Cony, Gilberta Dimenstein, Josias de Souza, Clovis Rossi e Nelson de Sa, entre 26 

names, alguns mais ilustres, outros nem tanto. Entre os colunistas do UOL estiio por exem

plo Gerald Thomas, Mario Sergio Conti, Pasquale Cipro Neto, Marilia Gabriela, Rosely 

Sayiio e Paulo Henrique Amorin, entre 19 names consagrados na imprensa e na mfdia con

vencional. Frequentemente o UOL expande seu time de colunistas e sites jornalisticos com 

novas acordos e parcerias, em especial na area de jornalismo regional. 

Alem do aspecto quantitativa, o material jornalfstico ocupa espa<;;o privilegiado na en

trada do portal e torna-se urn dos principais atrativos para os visitantes, com inumeras cha

madas, destaques e refors;os, ao !ado de outras op<;6es do cardapio, como salas de bate-papo 

- gerais e com personalidades, transmissiio de slwws, musica, games, servi<;;os e comercio. 0 

conteudo jornalistico e urn dos pilares da estrategia de mercado do UOL, que restringe o 

acesso a algumas areas, liberando-o apenas a assinantes. E o caso, por exemplo, das revistas 

Veja, Exame, Casa Claudia, Superinteressante e dos jornais Folha de S. Paulo, The New 

York Times, Financial Times, Le Monde, El Pais, entre outros. 

Diversos indicios apontam para a valorizas;ao do jornalismo no ambiente dos portais. Es

tes, par sua vez, aparecem como tendencia da comunicas;ao na web. A analise dos indices de 

audiencia no Brasil e sabre o acesso no mundo permite melhor no<;;iio de como se posicionam 

os portais neste panorama e algumas pistas sabre o jornalismo. 

234 URL, http,f/www.uol.eom.br/jornai>)outro>?/outros.htm- dados levantados em 08101/2001 
235 URL' ht!p,f/www.uol.oom.br/outrasrevistas.htm- dados levantados em 06/ll/2000. 
'" URL, http,f/www.uol.oom.br/folha/pensata- dados levantados em 06/ll/2000. 
237 URL, http,f/www.uol.eom.br/colunistas- dados levantados em 06/ll/2000. 
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Audieneia da we!J brasileira 

A medi<;:iio de audiencia dos sites foi motive de polemica desde que a internet deixou de 

ser ambiente restrito a profissionais de informatica, pesquisadores, empresas de tecnologia e 

universidades e tornou-se urn meio aberto a popula<;:iio, crescendo em numero de usuaries e 

chamando a aten<;:ao de anunciantes e agencias de publicidade. Ap6s muita celeuma inicial, o 

mercado publicitario passou a contar principalmente com tres indices de audiencia no Brasil: 

o do Ibope eRatings, o do Institute Verificador de Circula<;:ao (IVC) - tradicional organiza

<;:ao de auditagem de circula<;:iio de publica<;:6es impressas - e o da Media Metrix. Ha tam

bern varias empresas que se proclamam medidoras do trafego e das preferencias des usuaries 

da rede no Brasil e no mundo, como a Alexa238, gerando pesquisas e relat6rios. 

Antes, e precise entender as sistematicas de medi<;:iio da audiencia para compreender 

que tipo de informa<;:iio cada institute fornece. A verifica<;:ao de utiliza<;:iio e audiencia da in

ternet no Brasil continua a sofrer ajustes e adapta<;:iio devido a novidade e principalmente a 

certas caracterfsticas deste tipo de meio que dificultam a aferi<;:iio do comportamento do 

publico. Assim, os dados obtidos desde o infcio da medi<;:ao em meados do ano 2000 ainda 

oferecem pontes de duvida e disc6rdia entre os institutes, mercado publicitario e os sites de 

maior visita<;:ii.o. De qualquer maneira, as possfveis querelas em torno da metodologia de au

diencia nao chegam a comprometer a principal informa<;:iio que eles trazem: os portais assu

mem posi<;ao de destaque entre o publico. 

A primeira medi<;:ao da internet brasileira, feita pela Jupiter Media Metrix, era relativa a 

agosto de 2000239
• A empresa, de origem norte-americana, se diz a maior fornecedora "mun

dial de produtos e servi<;:os de medi<;:iio de Internet e Mfdia Digital", com levantamentos 

feitos em 11 pafses ( dados de agosto de 2001 ), incluindo o Brasil. A pesquisa opera com 

amostra que os tecnicos do institute qualificam como representativa do mercado brasileiro 

de usuaries: pessoas que acessam a rede de casa ou do trabalho - este ultimo dado e recente 

e nao consta dos resultados aqui apresentados. A navega<;:iio do usuario e acompanhada por 

urn software (MMXI Meter) integrado ao sistema operacional do computador (padrao PC

a empresa nao cementa sobre outras plataformas) que monitora as atividades on-line e repas-

238 URLs: http://www.alexa.com e h!tp:!/www.alexaresearch.com 
239 WEB WORLD. Campe6es de audiencia da web: os 25 sites mats visitados da web brasileira. Web Metrics, Web World, 

[s/d]. [on·line]. URL: h!tp:!/idgnow.uol.com.br/webworld/webmetrics!webmetrics.html. Extraido em 05/11/2001. 
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sa os clados em "tempo real" para a Media Metrix. No Pais, a pesquisa opera nos "dez prin

cipais mercados": Brasilia, Grande Belo Horizonte, Grande Curitiba, Grande Fortaleza, 

Grande Recife, Grande Rio, Grande Salvador, Grande Porto Alegre, Grande Sao Paulo e 

Interior- Campinas, Bauru, Santos e Ribeirao Preto240
• A empresa come<;ou a pesquisa com 

cerca de 2.900 usuarios em nove regi6es metropolitanas. No infcio de 2001, a informa<;ao 

disponfvel clava conta de cerca de 10 mil usuarios caclastrados no sistema241
• 

0 Ibope eRatings e urn acordo entre o instituto de pesquisas de opiniao do Brasil e a 

AC Nielsen eRatings, estabelecido em mar<;o de 2000 para monitoramento de audiencia na 

web e que divulgou seu primeiro levantamento de audiencia referente a setembro. 0 servi<;o 

Nielsen NetRatigns comec;ou nos EUA em marc;o de 1999 e quando iniciou no Brasil estava 

presente tambem em outros 17 pafses242
• Em abril de 2001, eram ao todo 21 pafses e a em

presa divulgava que ate o final de 2001 seriam 30, representando 90% dos internautas mun

diais243. Naquele momenta, a medic;ao era feita com 2.500 usuarios domiciliares. 0 sistema 

do Ibope consiste em software (Insight) instalado junto ao programa de navega,;ao do inter

nauta que acompanha suas ativiclades on-line e repassa os clados tambem em "tempo real" 

para o instituto244
• A medi<;ao em junho de 2001 foi feita com 5.283 usuarios245

• 

No infcio clas medic;oes, tanto Ibope quanta Media Metrix faziam aferic;ao restrita ao 

universo domiciliar e urbana. Os levantamentos tern sido ampliados gradativamente, segun

do informa<;6es divulgaclas pelos institutos, para tentar acompanhar o crescimento e as mu

clan,;as de perfil do mercado, uma vez que a internet aincla e recente em termos de uso geral 

pela popula<;ao. As pesquisas iniciais identificaram, por exemplo, que muitos acessam a rede 

em casa de parentes e amigos. Outro dado importante e o seu uso disseminado em escolas. 

Uma clas grandes diferenc;as dos dois sistemas de medic;ao e que a Media Metrix utiliza 

software instalado no sistema operacional do computador, o que oferece clados tambem de 

aplicativos usados pelo internauta, como o popular ICQ e outros programas de comunicac;ao 

"" MEDIA METRIX. Metodologias. Jupiter Media Metrix, Centro de lnforma<;Qes, [s/d]. [on-line]. URL, 
http//br.mediametrix.oom/producls/methodologies.jsp. Extraido em 07/08/2001. 

"
1 INFO EXAME. As 150 maiores da internet. Info 150, Revista Info Exame, man;o/2001. [on-line]. URL, 

http,J/www2.uol.com.br/info/ie180/i·asmaiores.shl. Extraido em 06/10/2001. 
242 IBOPE. Servir;o Nielsen/NetRatings fomece dados brasileiros de medi¢o de audiencia e monitorar;ao de publicidade na 

internet. lbope eRatings [s/d]. [on-line]. URL, http,f/www.ibope.oom.br/eratings/apre.htm. Extraido em 09/01/2001. 
243 ld. ibid. 
2
"' INFO EXAME. As 150 maiores da internet, op. cit. 

245 IBOPE. Internet brasileira atrai novos usuiJrios, op. cit. 
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instantinea. 0 sistema do Ibope monitora as atividades na rede a partir do programa de na

vega<;ilo. Outro fator para que as pesquisas tornem-se mais fieis aos habitos da audiencia e 

que sejam aplicadas adequadamente ao arnbiente de trabalho, pois trata-se de irnportante 

universo de usuarios, que possuern comportamentos distintos e produzern dados diferencia

dos sobre trafego ern sites que normalmente nao silo constantemente visitados a partir de 

residencias. Importa, ainda, esclarecer que o Ibope fez altera<;oes na rnetodologia desde o 

prirneiro indice em setembro246
, como divulgado na rnidia, e os indicativos silo de que a afe

ri<;ao esta ern fase de ajustes. 

0 modelo adotado pelo Ibope eRatings e pela Jupiter Media Metrix e centrado no usua

rio (people centric) e tern como caracterfstica oferecer tam bern dados dernograficos. A dife

rens;a de metodologia, a come<;ar pelo software aplicado, acaba por implicar em resultados 

dispares. Outro sistema aplicado e o do NC, cuja rnetodologia e baseada ern prograrna ins

talado no servidor do site (site centric). Trata-se de servi<;o de auditagern e nao de medi<;ilo 

geral de audiencia na web. Os dados obtidos sao a verificac;ao da audiencia e do comporta

rnento do usuario em sites que mantem contrato de auditagem com o instituto, cujo objetivo 

e garantir ao mercado publicitario a validade dos numeros apresentados ( diversas empresas 

fazem trabalho de auditoria de audiencia em sites). Dessa forma, OS dados do we nao refle

tem o comportamento geral para comparativo da audiencia da web, mas s6 em rela<;ilo aos 

sites que fazem parte do seu sistema de auditagem. 

0 Ibope tambem produz outra pesquisa que e a Internet Pop, realizada pelo Ibope Mf

dia, cuja primeira edi<;ao data de mar<;o de 1998. 0 levantamento se caracteriza por entre

vistas com a populas;ao em nove "principais pra<;as do Pais"- Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Distrito Federal247
• A mais 

recente pesquisa ate a conclusao deste trabalho, a 103 Internet Pop, foi realizada entre 14 e 

27 de maio de 2001, a partir de 15,4 mil entrevistas nas mesmas nove regi6es metropolita

nas, e fornece, entre viirios dados, a estimativa do indice de adesao a internet, perfil socioe

con6mico, sexo, idade, marcas mais lembradas e provedores mais utilizados248
. 

'" IDG NOW! UOL continua na lideranqa da web. diz lbope. 17/11/2000. [on-line]. URL: 
http:/Adgnow.uol.com.br/idgnow/internet/2000/11/0058. Extraido em 09/01/2001. 

247 IBOPE. 1a ediq§o mostrou que malaria dos intemautas era heavy user. !bope Mfdia, s/d. [on~!ine]. URL~ 
http://www.ibope.eom.br/digital/produtos/Spop/lpop.htm. Extraido em 04/11/2000. 

248 IBOPE. 1 cY Internet POP mostra como setor ficou dividido entre os provedores pagos e gratuitos ... op. cit. 
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Dos tipos de dados levantados nas pesquisas, alguns importam mais neste trabalho por 

fornecerem visao ampliada da rela,;ao site, usuario e internet - e, de certa maneira, informa

<;6es que apontam tendencias gerais, independente da metodologia. Sao eles249
: 

Visitante unico (unique visitor): por meio de senhas e de cookieSZ50, sao contados os 

visitantes diferentes que acessaram determinado site no periodo medido, o que nao garante 

que cada visitante unico do site tenha sido contado s6 uma vez, mas reflete, pela sistematica, 

a contabiliza,;ao de numero de acessos distintos no perfodo. As pesquisas utilizam o prazo de 

urn mes como referenda. 

Alcance (reach): porcentual de internautas que acessaram determinado site, em rela<;ao 

ao numero estimado de usuarios ativos no periodo. 

Page View: pagina solicitada expressamente por ordem do usuario - por meio de co

mando ou clique do mouse, tambem chamada de page requested - e que e contabilizada 

quando e impressa na tela do internauta ( aberta totalmente). 

A unanimidade entre os varios medidores e que os portais colocam-se a frente na prefe

rencia dos usuarios. Neste trabalho, portal e ponto de passagem, entrada, como foi colocado. 

E e este ponto que interessa, uma vez que esta entrada vai ter influencia na maneira como a 

web sera acessada pelos consumidores de informa<;iio. 

249 
Sabre os dados obtidos nas pesquisas, ver: http://www.bluebus.eom.br/glossario.htm e 
http://www.ibope.eom.br/eratings/pefr.htm. 

250 Cookies sao arquivos depositados no computador do usuilrio pe!o servidor do site acessado e que !he atribuem urn nU
mero que servira para identificil-lo na prOxima visita ao mesmo endere90. Entre outras fun¢>es, este arquivo JJermite con
trolar, por exemp!o, quais a nUncios que determinado usuario jc'i viu, para evitar que haja repeti~o. Como se trata de urn 
sistema de monitoramento do usuiirio e como h.3 risco do cookie center vfrus, sistemas de seguran93 (como antivfrus, por 
exemplo) ou o prOprio usu.9rio costumam excluir este arquivo depois de sua jornada on-line e quando ele acessar nova
mente o mesmo enderego sera contabilizado como novo usuilrio. Por outre lade, o cookie identiftca o computador, o que 
nao implica que ele seja usado apenas por uma pessoa, como no caso de equipamentos em ambiente escolar e de traba
lhc. 
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Tabela 2: Dominies de maior alcance na web brasileira - lbope eRatings, setembro/2000 

AUDIBNCIA DA ltBB -IBOPE -SETEMBR0/2000251 

1 o dominios mais acessados Brasil (domicilios) -
Posicao Dominios Visitantes (micos AJcance (%) Categoria 

I UOLCOM.BR 3.368.237 66,09 portal 
2 CADE.COM.BR 2.139136 41,97 buscador 
3 BOLCOM.BR 2.015.083 39,54 portal 
4 TERRA.COM.BR 1.814.814 35,61 portal 
5 GEOC!TIES.COM 1.758.707 34,51 hospedagem gratuita 
6 IG.COM.BR 1.674.548 32,86 portal 
7 CJB.l\'ET 1.326.089 .26,02 hospedagem gratuita 
8 MSN.COM 1.270.529 24,93 portal 
9 HPG.COM.BR 1.187.890 23,31 hospedagem gratuita 
10 ST ARMEDIA.COM.BR 1.139.513 22,36 portal 

Tabela 3: Dominios de mal or alcance na web brasileira- Media Metrix, setembro/2000 

AUDI~CIA DA ltBB-MEDIA METRIX - SETBMBR0/2000252 

I 0 dominios e aplicativos mais acessados - Brasil (domicilios) 
Alcance Mi-

Visitantes (X mil) dia Categoria 
Di);lital (%) 

Total Midia Dis!ital 1.198 100.0 
Tota!WWW 1.159 96,8 

Posicao Dominios 
I UOLCOM.BR 880 73,5 portal 
2 Aplicativos ICQ 649 54,2 comunica<;ao instantanea 
3 BOLCOM.BR 632 52,7 portal 
4 YAHOO. COM 562 46,9 portal 
5 CADE.COM.BR 509 42,5 buscador 
6 TERRA.COM.BR 501 41,8 portal 
7 IG.COM.BR 48::. 40,::> portal 
8 MSN.COM 483 40,3 portal 
9 CJB.I-.'ET 446 37,3 hospedagem gratuita 
10 MICROSOFT. COM 423 35,3 empresartal 

251 IBOPE. Ranking naciona/- setembro 2000. [s/dl. [on-line]. URL: http://www.ibope.eom.br/eratings/links2.htm. Exlrafdo 
em 10/10/2001. 

252 MEDIA METRIX. Media Metrix Brasil anuncia ranking dos sites mais visitados em setembro. 18/10/2000. [on-line]. 
URL: http://www.mediametrix.com/press/releases/2000l018.jsp?language=br. Extraido em 09/01/2001. 
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Tabela 4: Dominies de maier aicance na web brasileira -lbope eRatings. novembro/2000 

AUDIENCIA DA WEB- IBOPE-NOVEMBR0/2000253 

I o dominios mais acessados - Brasil (domicilios) 

Posi<;:ao Dominios Visitantes unicos Alcance (%) Categoria 

I UOL.COM.BR 3.166.925 63.48 portal 
2 BOL.COM.BR 2.015.504 40,40 portal 
3 CADE.COM.BR 1.937.897 35,84 buscador 
4 TERRA.COM.BR 1.681.582 33,71 portal 
5 GEOCITIES.COM 1.598.543 32,04 hospedagem gratUita 
6 IG.COM.BR 1.476.604 29,60 portal 
7 CJB.l'·iET 1.226.373 24,58 hospedagem gratuita 
8 HPG.COM.BR 1.188.100 23.82 hospedagem gratuita 
9 ZIP.NET 1.136.476 22,78 portal 
10 MSN.COM 1.111.120 22.27 portal 

Tabela 5: Dominios de maior aicance na web brasileira- Media Metlix. novembro/2000 

AUDIENCIA DA WEB- MEDIA METRIX - NOVEMBR0/200021
' .. 

I o dommios e aplicativos mms acessa d ild 'il" OS- Bras ( Offi!C !OS) 

AlcanceMi-
Visitantes (X mil) dia categoria 

Di.'Qtal (%) 

Total Midia Digital 2.145 100.0 
TotalWWW 2.106 98,2 

Posi.;;ao Dominios 
I UOL.COM.BR 1.605 74.8 portal 
2 BOL.COM.BR 1.189 55.4 portal 
3 CADE.COM.BR 1.098 51,2 buscador 
4 YAHOO.COM 989 46.1 portal 
5 Aplicativos ICQ 950 44.3 comunicar;:ao irlStantanea 
6 IG.COM.BR 878 41.0 portal 
7 TERRA.COM.BR 830 38.7 portal 
8 CJB.NET 816 38,0 hospedagem gratUita 
9 MSN.COM 800 37,3 portal 
10 HPG.COM.BR 776 36.2 hospedagem gratuita 

253 180PE. 0 perfil do intemauta brasileiro no mes de novembro. Dezembro de 2000. [on-line]. URL, 
http,f/www.ibope.eom.br/eratings/perfinter.htm Extraido em 09/01/2001. 

254 MEDIA METRIX. Media Metrix anuncia ranking dos sites mais visitados no Brasil em novembro. 13/12/2000. [on-line]. 
URL, http://www.mediametrix.com/pres'i'releases/2000121l.jsp. Extra ide em 09/01/2001. 
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Tabela 6: Dominios de maior alcance na web brasileira - Ibope eRatings, man;o/200 I 

AUDIENCIA DA 'WBB- moPE - MARQ0/200 1255 

10 dominios mais acessados Brasil (domicilios) -
Posi<;ao Dominios V!sitantes unicos Alcance (%) Categoria 

I UOL.COM.BR 3.163.878 63,10 portal 
2 BOL.COM.BR 2.066.589 41,22 portal 
3 CADE.COM.BR 1.925.275 38,40 buscador 
4 TERRA.COM.BR 1.764.702 35,20 portal 
5 IG.COM.BR 1.627.234 32,46 portal 
6 HPG.COM.BR 1.622.887 32,37 hospedagem gratuita 
7 GEOCITIES.COM 1.51!.935 30,!6 hospedagem gratuita 
8 ZIP.NET 1.497.643 29,87 portal 
9 GLOBO.COM I .44!.975 28,75 portal 
10 CJB.l'i'ET 1.257.634 2c.,08 hospedagem gratuita 

Tabela 7: Dominios de maior alcance na web brasileira- Media Metrix, man;o/2001 

AUDIENCIA DA· WEB-MEDIA METRIX - MARQ0/200 1256 

il I 0 dominios e aplicativos mais acessados - Brasil (domic ios) 
Alcance Mi-

V!sitantes (X mil) dia Categoria 
Dil8tal (%) 

Total Midia Dioital 5.809 100,0 
Posidio Dominios 

I UOL.COM.BR 3.968 68,3 portal 
2 BOL.COM.BR 2.703 46,5 portal 
3 IG.COM.BR 2.608 44,9 portal 
4 Aplicativos ICQ 2.491 42,9 comunicac:ao instantanea 
5 YAHOO. COM 2.42I 41,6 portal 
6 MSN.COM 2.405 41,4 portal 
7 CADE.COM.BR 2.400 41,3 buscador 
8 GLOBO.COM 2.103 36,2 portal 
9 HPG.COM.BR 2.069 35,6 hospedagem gratuita 
10 ZIP.!\'ET 2.040 35,1 portal 

255 IBOPE. NUmero de intemautas cresce em marc;o. IOOpe eRatings, abril de 2001. [on-line]. URL: 
http://www.ibope.eom.br/eratingslerat press ranknacl.htm Extraido em 09!07!2001. 

'" WEB WORLD. Web Metrics : top 10::: domfnios e aplicativos (mercado domestico) : Marr;o de 2001. Web Metrics, Web 
World, [s/d]. [on-line]. URL: http://idgnow.terra.eom.br/webworld/webmetrics/wm0007. Extraido em 09/07/2001. 
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Tabela 8: Dominios de maior alcance na web brasileira -Ibope eRatings, junho/200 1 

AUDIENCIA DA WEB- mOPE - JUNH0/2001 257 

10 dominios mais acessados- Brasil (domicilios) 
Posi<;ito oominios V!sitantes Unicos Alcance (%) categoria 

1 UOL.COM.BR 3.443.287 62,16 portal 
2 BOL.COM.BR 2.3:::>0.093 42,43 portal 
3 HPG.COM.BR 2.152.769 38,86 hospedagem gratuita 
4 CADE.COM.BR 2.012.199 36.33 buscador 
5 TERRA.COM.BR 1.986.827 35.87 portal 
6 ST ARMEDIA.COM.BR 1.925.301 34,76 portal 
7 IG.COM.BR 1.851.346 33,42 portal 
8 GEOCITIES.COM 1.733.277 31,29 hospedagem gratuita 
9 ZIP.l'<'ET 1.693.996 30,58 portal 
10 GLOBO.COM 1.642.649 29,66 portal 

Tabela 9: Domiruos de maior alcance na web brasileira- Media Metrix, junho/200 1 

AUDIENCIA DA WEB- MEDIA METRIX -JUNH0/2001258 

1 o ct r ct il (d · ir omnuos e apucatwos maiS acessa os-Bras OffiiC lOS 

Alcance Mf-
V!sitantes (X mil) dia categoria 

Dij;lital (%) 

Total Midia Digital 5.866 100,0 
Posi<;ilo Dominios 

I UOL.COM.BR 3.860 65,8 portal 
2 BOL.COM.BR 2.720 46,5 portal 
3 Aplicativos ICQ 2.570 43,9 buscador 
4 MSN.COM 2.510 42,9 portal 
5 HPG.COM.BR 2.440 41,7 comunica<;ao instantanea 
6 IG.COM.BR 2.400 41,0 portal 
7 CADE.COM.BR 2.360 40,2 portal 
8 TERRA.COM.BR 2.280 39,0 hospedagem gratuita 
9 YAHOO.COM 2.270 38,8 portal 
10 ZIP.l'<'ET 1.940 33,2 portal 

Os indices apontam que 74,8% e 63,48% dos internautas ativos no mes de novembro de 

2000, conforme os dados da Media Metrix e do Ibope eRatings, respectivamente, apresen

tados acima, acessaram o UOL. Em setembro de 2000, o Ibope259 aferiu alcance de 66,09% 

para o UOL.com.br, seguido do Cade.com.br (41,97%) e do BOL.com.br (39,54%). A Me-

257 IBOPE. Internet brasileira atrai novos usuilrios, op. cit. 
258 BLUE BUS. Media Metrix junho, dominios. Sites Top Ten, Blue Bus, 13/07/2001. [on-fine]. URL: 

http://www.bluebus.eom.br/media.htm. Extraido em 09/08/2001. 
259 IBOPE. Top 20- domfnios com maior audif!ncia. !OOpe eRatlngs. [on-line]. URL: 

http://www.ibope.eom.br/eratings/ppt3.htm. Extraido em 09/01/2000. 
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dia Metrix apurou o UOL.com.br com 73,5% de alcance na mfdia digital, seguido do ICQ 

Applications (54,2%) e do BOL.com.br (52,7%) 260
• Eo Cade.com.br, que na pesquisa do 

Ibope aparece em terceiro, nesta esta em quinto Iugar. Em outubro, o ranking do Ibope co

locava tambem o UOL em primeiro lugar261
• Em seu site, na area destinada a agendas de 

publicidade e anunciantes, o UOL utiliza dados do IVC262, de novembro de 2000: 453.589 

visitantes unicos por dia, contra 373.967 do BOL.com.br, 318.306 do Terra.com.br e 

244.688 do ZIP.net. 0 ranking da Alexa Research263
, com os sites mais visitados a partir do 

BrasiJ264
, tra~ UOL em primeiro e, respectivamente, BOL.com.br, IG.com.br, MSN.com, 

Terra.com.br, cornpletando as cinco prirneiras posi~;6es. E irnportante frisar que a categori

za~;ao apresentada acirna diz respeito ao modo como os endere~;os sao tratados no mercado 

de internet e costumarn ser designados pela mfdia, institutos de pesquisa e empresas de pu

blicidade. 

A liderans;a entre os enderes;os prediletos dos internautas brasileiros ja era propalada 

pela empresa antes do mercado publicitario contar com metodologias de aferis;ao de audien

cia e confirmou-se com a medi~;ao tanto do Ibope/Nielsen NetRatings, quanta da Jupiter 

Media Metrix. Ser o mais visitado pelos usuarios significa que qualquer pagina acessada den

tro do domfnio do UOL.com.br conta para a pesquisa, independente desta pagina ser a de 

"entrada" ou alguma interna aos sites sob a chancela do UOL, isto e, alguma de suas esta~;6es 

ou canais. 0 portal ainda se vangloria de constar do site Opinia, de pesquisa de opiniao, 

como lfder entre os portais brasileiros e tambem na categoria "notfcias e informas;6es"265
, de 

ser o vencedor do Premia Info 2000 como melhor portal e melhor provedor pago pela quar

ta vez consecutiva, na escolha dos leitores da revista Info Exame, publica~;ao especializada de 

maior circula~;ao no seguimento de tecnologia e informatica, segundo a Editora Abril. 0 

260 MEDIA METRIX. Media Metrix Brasil anunda o ranking dos sites mais visitados em setembro, op. cit. 
'" IDG NOW! VOL continua na lideranqa da web, diz lbope, op. cit. 
"' UOL PUBLICIDADE. Audiencia/numeros do VOL- VOL x concorrencia. [on-line] URL, 

httpJ/publicidade. uol.com.br/audiencia _ 05.php. Extraido em 11/01/2001. 
263 Empresa que pesquisa a internet e seus usuaries. Podia~se obter pela web, ate o ·1nicio de 2001, os 100 sites mais visi

tados em todo a mundo, com ordena~o independente do pafs de hospedagem au do pals de origem dos acessos. Ou 
consultar a posig§o de qualquer enderec;o na lista dos 1000 mais visitados. A pesquisa completa, restrita a assinantes do 
servigo, inclufa o ranking de 100 mil sites. 

"'ALEXA RESEARCH. Ran kings, sites ranked 1-50 as viewed by users in Brazil- time perio& november 2000. [on-line]. 
http,//www.alexaresearch.com/clientdir/products'top _ websites.php. Extraido em 11/01/2000. 

255 
UOL CENTRO DE IMPRENSA.Institutos confirmam lideranqa do VOL na internet brasileira. 15/12/2000. [on-line]. 
URL httpo//www.uol.eom.br/oentrodeimprensa/ult98ul46.htm. Extraido em 11/01/2001. 
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Premio foi entregue tambem ao UOL News, comandado por Paulo Henrique Amorin, na 

categoria "broadband" como melhor canal de telejornalismo interativo ao vivo266 

0 UOL, principal foco deste trabalho, e l!der de audiencia, o que justifica em parte tal 

escolha. Empresa de internet que ao mesmo tempo e provedor de conteudo, provedor de 

acesso e provedor de hospedagem para sites de informac;iio e comercio. Contudo, trata-se, 

principalmente, de endere<;o com caracterfsticas peculiares e que acabam por compor qua

dro propfcio para a pesquisa sobre a comunicac;ao e o jornalismo na web. Niio obstante a lide

ranc;a numerica, a estrategia de atua<;iio do UOL junto ao publico, como foi assinalado, e 

pautada pela explorac;ao quantitativa e qualitativa da massa de informac;ao de can:iter jorna

listico que o provedor coloca a disposic;ao dos usuarios/visitantes por meio do portal, entre as 

suas 3 7 estac;oes e 800 canais267 
- estac;oes sao gran des divis6es tematicas e canais sao sites 

subordinados ou nao a estas areas maiores. 

Pode-se perceber que este padriio de portal jornalistico imp6e urn ideal no mercado 

brasileiro, que diversas empresas utilizam como modelo. A America Online (AOL) e o 

Yahoo!, por exemplo, possuem os portais entre os tres mais visitados nos EUA. Naquele 

pals, o portal da America Online adota estrategia diferenciada de oferecimento de informa

<;ao, de jornalismo e de apelo ao visitante. Aqui, chegou quando os concorrentes locais ja 

estavam consolidados e posiciona-se mais proximo a abordagem do usuario brasileiro268
. 0 

Yahoo!, por sua vez, oferece notfcias de forma secundaria e mantem padronizac;iio mundial 

de seus portais regionais. 0 noticiario s6 recebeu tratamento diferenciado por ocasiao dos 

acontecimentos do dia ll de setembro de 2001, no World Trade Center, em Nova York, e 

seus desdobramentos. 0 Yahoo! se caracteriza por design que prioriza a simplicidade cia pa

gina e aposta nos servic;os e na iniciativa dos usuarios para se firmar. As investidas de apelo e 

seduc;ao mais elaboradas, como se ve nos portais nacionais, nao sao ponto forte das estrategi

as do portal. 

266 UOL CENTRO DE IMPRENSA. UOL eo grande vencedor do Premia Info 2000 na categoria internet com quatro premia
q6es. 14/11/2000. [on-line]. URL, http,f/www.uol.eom.br/centrodeimprensa/ult98ull5.htm. Extrafdo em 11/01/2001. 

'" UOL PUBLICI DADE. Audiencia/numeros do UOL [on-line]. URL' http,f/publicidade.uol.com.br/index.php. Extrafdo em 
11/01/2001. 

268 Como citado, a pBglna de entrada do AOL abordava o usuBrio de forma distinta nos EUA e no Brasil na .§poca pesquisa 
(segundo semestre de 2000) e posteriormente passou a adotar p8gina de entrada padronlzada nos dais paises. 
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Media Metrix- 2000/2001 - domfnios- em casa 
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Grafico 4: A situac;ao da audiencia na web brasileira a partir de setembro de 2000. 
com a representac;ao da posic;8o destacada do UOL em relac;ao aos outros 
endere<;;os que aparecerarn com rnaior const2tncia no perfodo entre os dez 
primeiros colocados de cada mes 

Ibope eRatings- 2000/2001 - dominios- em casa 
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Grafico 5: Evoluc;ao dos indices segundo o Ibope eRatings com os sites que apresentaram 
maior constancia na lideranc;a de audiencia da web no perfodo. Observe-se que em ou
tubro o institute nao divulgou o resultado de sua pesquisa para o pUblico. apenas para 
seus clientes. 
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Os graficos 3 e 4, mesmo com resultados distintos e inclusive diferen<;;as substanciais na 

lista dos maiores indices, demonstram a disparidade entre a audiencia do UOL e dos outros 

endere<;os que se mantiveram entre os dez mais consultados no periodo. Tambem e preciso 

destacar que os lideres de audiencia na web, tanto no Brasil, nos EUA, como de forma geral, 

conforme atestam outros dados numericos levantados, sao o que se configurou nomear de 

portal, cuja defini<;;ao conceitual sera apresentada a seguir. Contudo, procura-se indicar urn 

tipo caracteristico de produto de comunica<;ao: sites de grande alcance de publico baseados 

em informa<;;ao e entretenimento, que, segundo a 6tica que motivou este trabalho, configu

ram-se, no processo de convergencia, como difusores e formadores de opiniao pautados por 

modelo centralizador e massivo similar ao das emissoras de TV no sistema broadcasting. 

Recentemente, baseado no relat6rio elaborado pela Jupiter Research, o UOL vangloria

se de que sua lideran<;a de audiencia e fen6meno unico no panorama da internet mundiaF69
• 

0 ponto central e que a rela<;;ao entre lideran<;;a de audiencia (75,3% dos usuarios em de

zembro de 2000 passaram pelo portaF7
') e tempo gasto com o portal nao e somente urn 

dado importante no cenario da disputa pela audiencia no Brasil, mas nao possui paralelo. 

Segundo a empresa, nenhum portal no mundo atinge este alcance. Em dezembro, o total de 

visitas ao UOL somou 592 milh6es de minutos, com media de 146 minutos gastos por visi

tante. Segundo colocado, o MSN teve tempo total de 229 milh6es de minutos. Em linhas 

gerais, os dez maiores indices de audiencia no Brasil receberam 49% do tempo gasto on-line. 

Nos EUA, por exemplo, o relat6rio aponta que os dez primeiros do ranking recebem 23% da 

aten<;;ao/tempo dos internautas271
• Tais dados sao outra demonstra<;ao da presen<;a hegem6-

nica dos portais na web e do seu poder de difusao e sua concentra<;ao de aten<;ao dos inter

nautas no Brasil. 

Segundo o release do UOL, a Jupiter Research avalia que este fen6meno - alta concen

tra<;ao de audiencia e de receita publicitaria em urn pequeno numero de sites - ocorre em 

diversos outros paises, mas se apresenta de forma acentuada no Brasil. 0 texto aponta: "A 

Jupiter atribui essa concentra<;;ao a tres fatores: a dimensao relativamente pequena do mer

cado online brasileiro, a relativa falta de conteudo em portugues e os intensos esfor<;;os de 

269 INFORMATICA ONLINE. Uderanqa do VOL nao tem paralelo no mundo. Folha Online, 16(02/2001. [on-line]. URL: 
http://www.uol.com.br~nternet/ultimas/ult8u283.shl. Extraido em 17/02/2001. 

270 MEOlA METRtX. Media Metrix anuncia ranking dos sites mais visitados no Brasil em dezembro, op. cit. 
"' INFORMATICA ONLINE. Uderanqa do VOL nao tem paralelo no mundo, op. cit. 
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marketing dos portais dominantes desde o estagio inicial de desenvolvimento do mercado de 

Internet no Brasil"272• 

Tabela I 0: Os sites mais acessados da web mundial -Alexa Research- 09/2000 

- . :. 

Posic;:ao Domini a Categoria 
I MSN.COM portal 
2 YAHOO. COM portal 
3 AOL.COM portal 
4 DAUM.NET _274 

5 YAHOO.CO.KR portal 
6 ILOVESCHOOL. CO.KR _275 

7 MICROSOFf.COM empresartal276 

8 YAHOO.CO.JP portal 
9 EXCITE. COM portal 
10 WEATHER. COM portal277 

79 UOL.COM.BR278 portal 
248 BOL.COM.BR279 portal 
279 IG.COM.BR portal 
596 CADE.COM.BR buscador 
655 TERRACOM.BR portal 

272 /d. ibid. 
273 

ALEXA RESEARCH. Ran kings, sites ranked 1-50 as viewed by all users- time period' september 2000. [on-line]. 
URL: http:/!www.alexaresearch.com/clientdir/product,;top websites.php. Extraido em 06/ll/2000. 

274 
Daum.net e um site coreano de uma comunidade de usuaries inkiada a partir de um servi9o e-mail gratuito. 

275 
Nao foi possfvel conseguir informa¢es sobre o 1/oveschool.co.kr, site corea no, pais todo o texto esta na lfngua de origem. 

276 Microsoft.com niio eo que se considera como portal pais nao se p:xie te-la como semelhante ao Yahoo! au AOL, uma vez 
que trata primordialmente dos interesses da empresa. 

277 Weather.com eo que o mercado chama de portal vertical, pois, concentra-se em uma tematica. Para esta pesquisa, este 
tipo de publicagao nao se enquadra no modele tomado por base. Ver prOximo capftulo. 

278 ALEXA RESEARCH. Ran kings, sites ranked 51-100 as viewed by all users- time period, september 2000. [on-line]. 
http://www.alexaresea rch.com/clientdi r/product,;top _ websites. php. Extraido em 06/ll/2000. 

279 
ALEXA RESEARCH. Results for bol.com.br as viewed by all users -1 item found for september 2000. [on-line]. URL, 
http,J/www.alexaresearch.com/clientdir/producWtop_ websites.php. Extraido em 06/11/2000. 
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Tabela II : Os sites mais acessados da web mundial - Alexa Research - 1112000 

MAIS ACFSSADOS,- GLOBAL. ll/2000 -'ALEXARESEARCg.>ao 
Posic;:ao Dominio Categorta 

I MSN.COM portal 

2 YAHOO. COM portal 

3 YAHOO.CO.JP portal 

4 AOL.COM portal 

5 EBAY.COM leilao 

6 MICROSOFT. COM empresartal 

7 EXCITE.COM portal 

8 ALTAVISTA.COM buscador 

9 GO.COM portal 

10 l'<cTSCAPE.COM portal 

41 UOL.COM.BR portal 

127 BOL.COM.BR28
' portal 

145 IG.COM.BR282 portal 

251 TERRA.COM.BR283 portal 

396 CADE.COM.BR284 buscador 

Tabela 12: Os sites mais acessados da web no Brasil - Alexa Research - I 1/2000 

.·.·.· 

Posic;:ao Dominio Categorta 
I UOL.COM.BR portal 

2 BOL.COM.BR portal 

3 IG.COM.BR portal 

4 MSN.COM portal 

5 TERRA.COM.BR portal 

6 YAHOO.COM portal 

7 CADE.COM.BR buscador 

8 GLOBO.COM portal 

9 ZIP.NET portal 

10 FAZEi,'DA.GOV.BR govemamental 

280 ALEXA RESEARCH. Ranking results: sites ranked 1-50 as viewed by all users- time period: november 2000. [on-line). 
URL: http://www.alexaresearch.com/clientdir/product'O'top_ websites.php. Extrafdo em 11/01/2001. 

'"ALEXA RESEARCH. Ranking results for bol.com.br as viewed by all users -1 item found for november 2000. (on-line). 
URL: http://www.alexaresearch.com/clientdir/product'>'top_ websites.php. Extrafdo em 11/01/2001. 

2
" ALEXA RESEARCH. Ranking results for ig.com.br as viewed by all users- 1 item found for november 2000. (on-line). 

URL: http://www.alexaresearch.com/clientdir/product'O'top_websites.php. Extrafdo em 11/01/2001. 
"'ALEXA RESEARCH. Ranking results for terra.com.br as viewed by all users 1 item found for november 2000. (on

line). URL: http://www.alexaresearch.oom/clientdir/products'top_websites.php. Extrafdo em 11/01/2001. 
'"ALEXA RESEARCH. Ranking results for cade.com.br as viewed by all users -1 item found for november 2000. [on

line). URL: http://www.alexaresearch.oom/clientdir/products'top_websites.php. Extrafdo em 11/01/2001. 
'" ALEXA RESEARCH. Ran kings results : sites ranked 1-50 as viewed by users in Brazil- time period: november 2000. 

(on-line). URL: http://www.alexaresearch.com/clientdir/products'top_websites.php. Ex!rafdo em 11/01/2001. 
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Os dados da Alexa Research, apresentados acima, demonstram que no ranking dos mais 

visitados da web, os portais lideram com folga no panorama da comunica<:;ao on-line. 0 UOL 

e o (mico site brasileiro que consta entre os l 00 endere<;os mais acessados na web mundial, 

tanto na pesquisa de setembro como na de novembro de 2000. E preciso esclarecer que a 

Alexa alterou sua metodologia, o que se refletiu nos indices encontrados e conseqiientemen

te em rela<;iio as posi<;6es, impedindo cruzar os dois dados. De qualquer maneira, tanto com 

uma metodologia quanta com outra, o objeto desta pesquisa segue lider. Atualmente, a em

presa s6 Iibera seus dados sob contrato, isto e, a clientes. 

0 jornalismo, por sua vez, aparece como fundamental nesta modalidade de comunica

<;iio on-line. Aos tres fatores mercadol6gicos da Jupiter, acrescente-se que o material de teor 

jornalistico existente no UOL - assim como suas apreens6es e a forma como e explorado -

influencia esta lideran<;a, como tambem o bate-papo, seu recurso de maior repercussao junto 

aos usuarios. Caio TU!io Costa, diretor de conteudo da empresa, cita com freqiiencia em 

suas entrevistas que o sucesso do empreendimento se deve a conteudo de qualidade e que 

este e urn dos pontos fundamentais no neg6cio da internet'86
• Ele e jornalista de forma<;iio e 

carreira, como tambem a diretora de conteudo do UOL Brasil, Marion Strecker, que alega 

que o sucesso do UOL e baseado na dose certa entre noticias, entretenimento e servi<;os. Em 

entrevista "oficial ", ela explicou: 

"[pergunta] 0 UOL foi incubado e gerado dentro de um jomal, a Folha. Hoje 
dezenas de jomais, revistas e sites de informarao especializados fazem parte 
do conteUdo do UOL. Ao mesmo tempo, o UOL e lider inconteste no mercado 
de bate-papas da internet brasileira. Que pesos tern hoje no UOL cada uma 
dessas areas: noticias, diversdo e serviqos?" 
"[resposta] 0 UOL niio teria perto de 80% de alcance entre os intemautas 
brasileiros se niio atuasse em todas essas areas. Serviqos sao vitais para OS as
sinantes. E-mail eo mais importante deles. Ler as Ultimas noticias e um 6timo 
motivo para o pUblico voltar com frequencia ao site, alem de ser um conteUdo 
particularmente relevante para os anunciantes. Diversao, como bate-papa, mu
sica e jogos, e uma 6tima entrada com o pUblico jovem. 0 segredo do UOL e 
saber dosar11287

• 

'"' Vero FERNANDES, M. 0 importante eo conteudo- Entrevistao Caio Tulia Costa. Revista Veja, especial Vida Digital, n° 2. 
[on-line]. URLo httpo//www2.uol.com.br/veja/especiai:;/vidadigital2/16entrevista.html. Extraido em 09/08/2001. E tam
bern, UOL 5 ANOS. Entrevistas, Caio Tulio Costa. UOL, abril de 2001. [on-line]. URLo 
httpo//www.uol.com. br/5ano&'entrevista caio.shl. Extraido em l0/07 /2001. 

'" UOL 5 ANOS. Entrevistas , Manon Stre~ker. UOL, abril de 200 !. [on-line] URLo 
httpo//www.uol.eom.br/5ano&'entrevista _ marion.shl. Extrafdo em 10/07/2001. 
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Mais sobre o UOL 

0 Universo Online- portal da web acessfvel pelo enderes;o http://www.uol.com.br- e 

urn produto da UOL Inc. S/A, empresa do Grupo Folha (35,3%), que edita a Folha deS. 

Paulo, do Grupo Abril (35,3%) - tradicional publicadora de revistas, entre elas a semanal de 

maior circulas;ao nacional (Veja), quadrinhos e fascfculos, entre outros produtos -, da PT 

Multimedia (17,9%), subsidiaria da Portugal Telecom (PT), alem de outros acionistas 

(10,1 %), como o Morgan Stanley eo Credit Suisse First Boston288
• APT Telecom e a s6cia 

mais recente da empresa. Na area de telefonia, controla no Brasil a Telesp Celular (Sao 

Paulo) e Global Telecom (Parana e Santa Catarina), e seu portal Sapo289 e lfder de audiencia 

em Portugal. Detem tambem participas;ao de 31,5% no Bancol.net290
, "o primeiro banco 

totalmente online no Brasil". Em fevereiro de 2001, aPT Telecom passou a integrar o qua

dro de acionistas do UOL a partir da incorpora<;:iio do portal ZIP.net, anteriormente da PT

Multimedia, ao grupo e de US$ 100 milh6es em dinheiro. A epoca do acordo, o ZIP.net 

constava como o quarto colocado na audiencia da internet brasileira, o UOL o primeiro e o 

BOL.com.br, tambem da UOL Inc., em segundo. Conforme anunciou a empresa em seus 

canais de notfcia, o acordo lhe trouxe "conquistas estrategicas na area de Internet m6vel, 

tendo em vista as operas;6es de telefonia celular detidas pelo Grupo Portugal Telecom no 

Pais, as quais contam com mais de 4,7 milh6es de clientes"291
• 

0 site do UOL foi ao ar em 28 de abril de 1996, como proposta de ocupas;ao e difusao 

de informas;6es pela web distinta da atuas;ao da Folha Web, site do jomal Folha de Sao Paulo 

criado em 1995292
• 0 projeto era uma conceps;ao nova de comunicas;ao on-line, como alegam 

seus diretores293• A versao oficial da hist6ria indica que desde o infcio ele tenha sido direcio

nado para ser urn servis;o amplo, com configuras;ao que posteriormente veio a ser enquadra

da como portal, mesmo que o conceito de portal s6 tenha se tornado corrente no mercado 

norte-americana entre 1997 e 1998, e posteriormente no Brasil. 

2
"' FREITAS, R. Participaqi!Jo dos s6cios do UOL muda um pouco. Web Insider, 25/04/2001. [on-line]. URL: 

http://webinsider.zip.netfvernoticia.shtml?id= 611. Extraido em 07/07/2001. 
289 URL: http://www.sapo.pt. Ver: PT MULTIMEDIA. PT-Multimedia.com (BVL; PTDN.IN) divulga resultados do 1° semestre 

de 2001. Press release, Sapo- Portugal Online, Lisboa, 12/09 2001. [on-line]. URL: http://ir.sapo.ptlfiles/Res-PTMoom-
1H2001-por-vf.pdf. Consultado em 07/10/2001. 

'" ld. ibid. Ver: URL: http://www.banool.net 
2" UOL. UOL agrega ZIP e capta US$ 200 milh6es. Universe Online, Noticias sobre o UOL, 22/02/2001. [on-line]. URL: 

http://www.uol.eom.br/novidade/noticias/ult98u173.htm. Extraido em 10/07/2001. 
292 UOL 5 ANOS. URL: http://www.uol.eom.br/5anos. Consultado em 10/07/2001. 

'" Ver: UOL 5 ANOS. Entrevistas: Caio TU/io Costa, op. cit., e tambem: UOL 5 ANOS. Entrevista" Marion Strecker, op. cit. 
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A estrategia do UOL de associar provimento de acesso com provimento de conteudo 

comes;ou logo apos o lans;amento do site, ainda em agosto de 1996, com atuas;ao nas cidades 

do Rio e Sao Paulo eo fornecimento de kits de navegas;ao da Netscape (versao 2.2) em por

tugues294. Desde o inicio, o provedor adotou a politica de expandir servis;os e material dispo

nivel, principalmente com restris;6es de acesso a internautas nao-assinantes. Alguns fatos 

marcaram a trajetoria do UOL em seu processo de constituis;ao como portal e serao destaca

dos a seguir295
• 

0 lans;amento do UOL, como ressalta a propria empresa, teve como principais atrativos 

o servi<;o de bate-papo e o jornalismo: edis;ao diaria da Folha de S. Paulo e seus arquivos 

(250 mil textos), reportagens traduzidas do New York Times, Folha da Tarde, Noticias Po

pulares, Classificados, Roteiros e Saude e a revista Isto E. A estreia do "bate-papa ao vivo" 

(com convidados) foi como jornalista Clovis Rossi, em maio de 96. Em setembro do mesmo 

ano os Grupos Folha e Abril fizeram a fusao de seus servis;os na web, isto e, do Universo 

Online com o Brasil Online, sob a chancela unica de Universo Online. 

0 "novo" UOL estreia em 30 de novembro de 1996 com 24 estas;6es tematicas, 220 

canais e 260 mil paginas de conteudo. 0 provedor afirma que dois dias apos a fusao, o servi

s;o atinge a marca de 4 milh6es de hits (acessos registrados pelo servidor do site), contra 1,6 

milhao do final de agosto ("o rnaior e o mais procurado site em lingua nao inglesa do mun

do"296). Em fevereiro do ano seguinte, o Brasil Online estreia como o jornal em "tempo real" 

do site. Em novembro, entra no ar a estas;ao Mundo Digital, especializada em noticiario e 

informa<;6es sobre tecnologia informatica e internet. Em fevereiro de 1999, o UOL comes;a 

a enviar noticias por e-mail. Em abril, os assinantes das publicas;6es impressas do Grupo Fo

lha e do Grupo Abril passam a ter acesso gratuito ao conteudo disponivel na web, indepen

dente de assinatura do provedor. Em agosto do mesmo ano, o jornal em "tempo real" do 

portal passa a ser a Folha Online e nao mais o Brasil Online. Em julho de 2000, novas inves

timentos em jornalismo: Paulo Henrique Amorim estreia o prograrna de "TV" para internet 

UOL News e, concomitantemente, entra no ar o canal sensacionalista UOL Tabloide. 

294 UOL 5 ANOS. 1996. Universe Online, Hist6ria, Linha do Tempo, abril de 2001. [on·fine]. URL: 
http://www.uol.eom.br/5anosla1996.htm. Extraido em 10/07/2001. 

295 Sabre os fatos destacados ver Unha do Tempo, em Hist6ria, no site comemorativo des cinco a nos do UOL: URL: 
http://www.uol.eom.br/5anos,llinhaie.htm. Consultado em 10/07/2001. 

296 UOL 5 ANOS. 1996., op. cit. 
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0 bate-papo foi uma das estrelas do provedor em termos de aten<;ao dos usuarios, des

de o inicio, conforme o provedor. Em final de julho de 1996, contava com 46 salas, para 20 

pessoas cada. No inicio de setembro passava a 59 salas. Em outubro do ano seguinte, atinge 

capacidade para abrigar 10 mil pessoas em suas salas. Em dezembro, come<;a a permitir a 

forma<;ao de salas particulares de bate-papo com o UOL Ja, servi.;;o que tambem oferece 

noticias instantaneas. No inicio de 1998, as salas chegam a 500, em fevereiro e em mar<;o 

crescem novamente para atender 13 mil internautas. Em abril, sao 20 as salas exclusivas para 

assinantes. 0 processo de expansao do bate-papo continua e em setembro conta com capa

cidade superior a 20 millugares. 

A partir de abril de 2001, o bate-papo do provedor ganha tres audit6rios: o Dante Ali

ghieri, para 7 mil pessoas, o Machado de Assis, para 5 mil, e urn para o UOL News, com 

capacidade para mil pessoas. 0 primeiro audit6rio foi inaugurado por Millor Fernandes, se

guida por uma conversa com Martinho da Vila e outra com a modelo Ellen Roche. Em janei

ro, o provedor anunciava o total de 2.400 salas, com capacidade para 82 mil internautas, 

frequencia diaria acima de 300 mil pessoas e alcance de 70% dos internautas brasileiros297
. A 

partir de 1998, o UOL fazia tambem experiencia com o Video Papo. 

Outras iniciativas do UOL podem ser enquadradas na area de forma.;;ao de comunida

des, isto e, na abertura de espa.;;o para usuarios transformarem o site em espa.;;o de interesse 

pratico ou afetivo. Entre elas, os espa.;;os de debate, estabelecidos logo de inicio no UOL. 

Em julho de 1996, estreou a esta.;;ao F6rum, propondo quatro murais sobre elei<;;oes munici

pais. No inicio de 1997, a esta<;;ao recebeu sua primeira amplia.;;ao, com novos grupos de dis

cussao e enquetes. Em setembro de 1996, os usuarios ganham a possibilidade de publicar 

seus sites. Em 24 de novembro, o provedor lan<;;a o servi<;;o de maior repercussao depois do 

bate-papo- alega -, o Amigos Virtuais, que no final de 1999 chegou a marca de 200 mil ca

dastrados. Outra investida foi o lan.;;amento do sistema de comunica.;;ao instantanea em por

tugues- este genero de aplicativo fez sucesso entre os usuarios desde que surgiu e, naquele 

momento, urn dos principais era o ICQ, em ingles -, o ComVC, que recebe adesiio inicial de 

40 mil usuarios, nos dois primeiros dias, em setembro de 1999. Em janeiro de 2001, o sis

tema contava com 500 mil usuarios cadastrados. Tambem pode ser citado, em 2000, o servi-

297 UOL. Bate-papo UOL com celebridades teni tres audit6rios e plateia de 100 millugares. Universe Online, Notfcias sobre 
o UOL, 04/01/2001. [on·line]. URL, http~/www.uol.eom.br/novidade/noticias/ult98ul5l.htm. Extraido em 10/07/2001. 
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s;o de "disco virtual" para que assinantes pudessem armazenar seus arquivos em areas parti

culares dentro do portal. 

Na area de busca, uma parceria com a Inktomi, proprietaria da tecnologia HotBot, levou 

ao ar a ferramenta de pesquisa Radar UOL. Outros fatores colaboraram para transformar o 

site em ponto de referenda na procura por enderes;os na web. A principal foi a inclusao em 

suas paginas do sistema de metabusca Familia Miner, que, alem da tradicional pesquisa em 

mecanismos e diret6rios da web, faz levantamento de produtos e pres;os, assuntos direciona

dos como notfcias gerais e especializadas, musicas, entre outros. A Familia Miner passou a 

integrar o UOL em agosto de 1998. Em julho de 1999, o provedor adquire a empresa que 

produz o sistema, a Miner Technology Group. 0 mecanismo e vinculado tambem ao portal 

BOL. Em 2001, o UOL atualiza sua tecnologia de busca com urn acordo para o oferecimento 

do Google, ferramenta entre as de maior popularidade na internet mundial, com adapta<;oes 

para atender aos assinantes do provedor a partir do seu recurso Radar UOU98
. 

Na produs;ao de conteudo especifico para a web, especialmente o direcionado ao entre

tenimento e espeticulo, o UOL tambem fez varios esfon;;os. Logo em 1996, cria a area de 

bibliotecas com dicionarios da Editora Melhoramentos e a primeira novela da internet nacio

nal, "0 Moscovita" e faz a cobertura ao vivo do evento Noite Ilustrada. Em outubro de 

1997, estreia a TV UOL, com programas;ao de clipes, entrevistas e trailers 24 horas, e o 

primeiro site da estas;ao Personalidades, dedicado ao apresentador de TV Gugu Liberato. Em 

1998, investiu na cobertura on-line dos shows do grupos U2, Rolling Stones, e Oasis, com 

imagens, comentarios e bate-papo, e exibe a segunda novela de tematica homossexual. Em 

1999, produziu a animas;ao com as Fabulas de Esopo, uma versao on-line da Biblia e, em no

vembro, lans;a o cantor Lobao na area de Personalidades, somando o centesimo site, e cria a 

estas;ao UOL Musica, que, entre outras atras;oes, inclui a Radio UOL. Em 2000, lan<;a o I 

Ching para consulta on-line e, no final do ano, coloca no ar videoclipe desenhado pelo cartu

nista Angeli para musica de Cole Porter cantada por Chico Buarque e Elza Soares. Em 2001, 

estreia site oficial do escritor Paulo Coelho. 

Na area de provimento de acesso e conteudo, investe na mobilidade dos usuarios, com 

servis;o que permite aos assinantes em viagem acessar o site em cerca de mil cidades brasilei-

298 UOL. Radar VOL adota a mais avanqada tecnologia de busca do mundo. Universo Online, Centro de !mprensa, Press 
Release, 01/lD/2001. [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/centrodeimprensa/uit2999uil45.htm. Extraido em 
31/l 0/200 l. 
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ras. No final de 1998, lan<;a o software Discador, que procura automaticamente linha tele

f6nica desocupada para conexii.o - e ao conectar for<;a a passagem do usuario pela pagina de 

entrada do provedor. Em setembro de 1999, estn§ia o UOL Internacional com site na Argen

tina. A partir de novembro, estn§ia portais no Mexico, na Venezuela, no Chile e, em dezem

bro, nos EUA. Em fevereiro do ano seguinte, lan<;a portal na Espanha, fechado em abril de 

2001 - o investimento tinha o objetivo de ser "a porta de entrada para desenvolver o neg6cio 

do UOL lnternacional na Europa", como justificou a epoca o comunicado clivulgado a im

prensa pela empresa299
• Em outubro de 1999, constitui a Brasil Online, nova empresa da 

UOL Inc. para controlar o site de webmail gratuito, o BOL. Em novembro, anuncia o Speed 

UOL, para acesso em conex6es de alta velocidade. Em janeiro de 2000, inicia as opera<;6es 

da NetGratuita, por meio BOL, para oferecimento de acesso gratuito a internet. 0 servi<;o e 

encerrado em outubro e, em 2001, o BOL retoma a opera<;ii.o de provimento de acesso, des

ta vez pago. Em setembro de 2000, lan<;a servi<;os para acesso por telefonia m6vel pela tec

nologia WAJ' (Wireless Aplications Technology) e faz urn acordo com a @Nifity (provedor 

japones) de "roaming'' ( acesso em transito) internacional para os assinantes, com possibilida

des de expansii.o para provedores dos EUA, Alemanha, Cingapura, Hong Kong e Coreia do 

Sui. Em novembro, vende a AcessoNet, seu bra<;o de provimento criado em 1997 para a 

expansii.o de acesso nas principais cidades brasileiras. A venda, porUS$ 100 rnilh6es, e feita 

para a Embratel, com acordo de "parceria estrategica" e terceiriza<;ii.o da area com a empre

sa300. Em termos de acesso m6vel, o UOL tambem fornece conteiido para: telefones de tec

nologia W AJ' (possibilidade de cria<;ao de sites pessoais para acesso por celulares, noticias, 

roteiro de entretenimento da comunidade GLS, previsao do tempo, I Ching); celulares da 

BCP (noticias, indices financeiros, hor6scopo, webmail e lembrador); o Folha WAP (noticias 

da Folha Online)301
; e tambem Palmtops (noticias da Folha Online e agendas internacionais 

e "em breve rotas"). 

Ainda na linha das estrategias do portal, o UOL iniciou a area de comercio eletr6nico 

com a estreia do Pao de A<;iicar, em junho de 1996. Em rela<;ii.o ao e-mail, como ferramenta 

de clivulga<;ao entre os usuarios cadastrados e assinantes, o UOL distribui boletins semanais 

299 INFO EXAME. Uo! fecha portal na Espanha e man!l!m foco na AL. Plantao Info, 18/04/2001. [on-line]. URL: 
http://www2. uol.com. br/info/aberto/i nfonew,;04200 1/1804200 1-20.shl. Extraido em 09/07 !200 1. 

300 UOL. Uolf o maior servk;o online da America Latina. Universe Online, Press Release. [on~linel. URL: 
http://www.uol.eom.br/novidade/release.htm. Extraido em 05/10/2001. 

301 UOL. lnforma¢es onde voce estiver. Universo Online, UOL em todo Iugar. [on-line]. URL: 
http://www.uol.eom.br/emtodolugar. Consultado em 10/07/2001. 
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desde outubro de 1996, com chamaclas para as noviclades do site. Na area de personaliza<;iio, 

o UOL oferece o recurso "Meu Universo", que, conforme a cliretora de Conteudo, esti "pa

rado no tempo"302. 

0 UOL mantem a polltica de areas de conteudo e servi<;os de acesso restrito. Em abril 

de 2001, pouco antes de completar cinco anos, chegou a marca de urn milhiio de assinantes 

que, segundo a empresa, s6 20 provedores no mundo atingiram. Em maio, liberou o acesso 

por 60 elias, para deixar que niio-assinantes experimentassem o material exclusivo e assim a 

empresa aumentaria seu cadastro de usuarios - ap6s este prazo, ela ampliou as areas restri

tas303. Em mar<;o, eram 12,7 milh6es de internautas registrados. 0 portal possui a pn1tica de 

enviar boletins tematicos semanais por e-maif04 para seus assinantes - jornais e rev1stas, es

portes, entretenimento, eventos ao vivo- alem do boletim parceiros UOL, que divulga ofer

tas de comercio eletr6nico. Os clados mais recentes divulgados pelo provedor atestam que 

sao 278 lojas em sua area de compras e urn numero superior a 5 milh6es de paginas de con

teudo, dividiclas em 37 esta<;6es tematicas e 800 canais. Sua area de maior destaque entre o 

publico e a esta<;iio de bate-papo, que, segundo a empresa, e preferencia de 75% dos usuarios 

de internet no Brasil. Sao mais de 2.600 salas, com capaciclade de ate 100 mil participantes, 

que diariamente contam tambem com a "presen<;a" de conviclados305. 

0 publico do UOL, segundo os clados apresentados pelo provedor ao mercado publici

tario, segue a seguinte configura<;iio: 

""" UOL 5 ANOS. Enttevistas : Marion Strecker, op. cit. 
303 UOL. Uol amplia conteUdo reservado para seus assinantes. Universo Online, Notfcias sobre o UOL. [on-line]. URL: 

http://www. uol.com. br/novidade/noticias/ult261 u 7 69. htm. Ext"' ida em 10/07/2001. 

"" UOL PUBLICIDADE. Formatos patrocinios. [on-line]. URL: http://publicidade.uol.eom.br/formato04.php?pnumero= 13. 
Exlr<lido em 10/07/200 l. 

305 UOL. Uol, o maior servigo online da America Latina., op. cit. 
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Tabela 13: Perfil da audiencia do Urjverso Onilne 

- ~"-- ----------;;:;-,---- - _,_,_"'''" -----> > -:C<->- -J-:;< <- > ;-;//;- -/'<<>--' --~----;;:;}0</ -/---- ':;;'>?->'"' "'"" 
Media diana de visitantes (micos (maio de 2001 - IVC) :::>38.753 

Page views (media diana. maio de 2001 - IVC) !.573.498.964 

User Session3m (media diana. maio de 200 1 - IVC) 1.752.824 

Homens 6-o/ ";o 

Mulheres 35% 

Superior 62% 

Escolaridade Segundo grau 29% 

Primeiro grau 7% 

acirna dos 3 1 ar10s 42% 

!9 a 30 anos 33% 
FaL\:a et3ria 

12 a 18 anos 25% 

2·1! 7% 

AI 8% 

A2 34% 

Bl 30% 
Classifica<_;ao econ6mica 

B2 17% 

c 8% 

N3.o sabe;nao respondeu 2% 

Ate RS 2_000,00 23% 

Renda dos usuanos de RS 2.001.00 a RS 5.000,00 41.% 

RS 5.001,00 ou acima 23% 

De tela em tela, as portas do Universo 

A seguir, a hist6ria do UOL e recuperada a partir das paginas de entrada do Universo 

Online, desde o tempo em que a empresa ainda era gestada nos bastidores do site da Folha 

de S. Paulo, o Folha Web. Os dados abaixo podem ser vistas em maiores detalhes na publi

cas;ao comemorativa de 5 anos do UOU08
• Afigura I apresenta a homepage do site que mar

ca o infcio das atividades do Grupo Folha na web, com a reprodus;ao de material selecionado 

306 Dados extrafdos de varlas pi!glnas a partir do link principal do UOL Pub!icidade. [on-line]. URL: 
http://publicidade.uol.com.br, consultado em 11/01/2001 e 10/07/2001. 

307 User session considera uma consu!ta ininterrupta de 30 minutes ao site. Se um usuario fica mals do que este perfodo, 
uma nova user session e contabillzada. Ver: Nota explicativa. UOL Publicidade. [on-line}. URL: 
http://publicidade.uol.eom.br/nexp.htm. Consultado em 10/07/2001. 

308 UOL 5 ANOS, [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/5anos. 
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do jornal Folha de S. Paulo e com perfil eminentemente jornalfstico. Na figura 2 e possivel 

ver urn dos estudos da homepage do que seria o Universo Online, que ainda estava em gesta

\;iiO e cuja principal caracterfstica e fugir do formato de jornal e se colocar como website ex

pandido de servi~os e informa<;6es, oferecendo busca, bate-papo, f6runs em diversos canais. 

Aqui se pode notar a evolu~ao da linguagem da comunica\;ao para algo aproximado ao hiper

texto, com a utiliza~ao de barra de navega<;ao, o que permite leitura menos seqilencial. Na 

figura 3, ve-se a imagem colocada na pagina da Folha Web para anunciar a mudan<;a para 

UOL. Afigura 4 mostra a primeira pagina de entrada do Universo Online (abril de 1996), 

marcada por informa<;ao jornahstica e a barra de navega<;ao horizontal no topo da tela. 0 

provedor alega que o desenho de suas paginas se pautou desde o inicio pelo didatismo309 

FHC imp~ derrom ao PMDB 
- ~ --= ~~~.,. A-...J~~-.,c¥~ 

t''l:t!i~W4!>J"MMO 
< __ ":->0f)!~U<'i"M!!J 
~~ ,- ~...-;,U!If:dw;iq""d 

~~~\-:54$jl-~ 
~ _ 4JZt.&irtHH} .,. $$_ Cfl 4M. 
'-:-~.tl1<•'"·~~44 
hf-~ 

Cl$"'-"M~ 
~fj7!Jj.JI 'J.-"1 lF"'"'** ;b 

4 ntr;fl F~u1r J>.~ 

"" 

Figura I: Homepage do site da Folha des. Paulo: versao do jomal para a web 

''" UOL5 ANOS. Todas as homes do VOL. Universo Online, 5 Anos, 2001. [on-line]. URL: 
http,f/www. uol.com. br/5anos/homes/homes4 _ h.shl. Consultado em 10/07/2001. 
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IJM!WHREMTI ,1\\ ·;;,*"""'""'·~1!111 %anna_. 
Figura 2: Estudo de pagina inicial para o projeto do que viria a ser o UOL 

Attlaiiz~ a sora hsta ~bod;.nJatk. b.x.list) (J)m no..~~.) no.._n cnd~!C(u 
t\f!ora a Fol11a d( ~- P:1:dn .; ~ A~;;n~ta Fdl1a ~sl;ln no 

t·ni,., .. ,.,fioniint• 

Figura 3: Aviso de mudanga do site da Folha Web para Universe Online 

ll!iim Mll<U PAIHCIPAl .... Ull•PAPO li'liJ!I3 •usc4 IE!J!ID SUYICO AO USUA.IO I1'!ID 
FA$E Elii>ER.IMEHTN. AlUSTE A JAIIElA 00 $EUNAVEGADOR.P£lA lAACURAOE$TA IIARAA 

UIVERS08011LINE 
SO> Po>lo,2S4o ·~~ 1m ~ l~H'looOI'!" &U.• b ¥W\l' SIA 

FHC faz reform a no Ministerio 
~ 

Gl'Upo armado leva RS :00 mU de avilio ~ 

Qque, 
aeontece(l 
·.·com a 
lielltl'llll 

Figura 4: Tela da primeira etapa do Universe Online, ainda em "fase experimental" 

s~ P~ulo, 
quint•- fein, 

!S ~ >g0$lo de !996 

Alcides Saldanha substitui 
Klein nos Transportes 

Uitinw Noti;iu 

Parti.cipe dos f6runs Folha Elei~oes 96 
E2D!m. 

Veja um servlro de especlaUstas 
em men:ado financaro 

El.:lruta Pinheiro 

Figura 5: A homepage original do UOL sofre sua primeira reformulagao 
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Na figura 5, pode-se se ver a introdw;;ao da mensagem de boas-vindas no topo, a lista de 

esta<_;oes a direita e a amplia<_;ao do numero de manchetes permitida pela coloca~ao do logo

tipo a esquerda, em formato verticalizado ern rela<_;ao ao anterior. Esta foi a primeira altera

<_;ao do projeto original, ocorrida em agosto de 1996. Pode-se notar, tambem7 as charnadas 

para o material de teor jornalistico na parte inferior da tela, que, segundo o UOL, eram selos 

f:ixos para conteudos de destaque. 

Na figura 6, aparece a nova pagina inicial introduzida a partir da parceria entre os gru

pos Folha e Abril, que foi ao ar em dezembro de 1996. Brasil Online, antigo site da Abril 

(Figura 7), passa a ser o nome do canal de notfcias em "tempo real" do portal, o primeiro do 

Brasil, conforrne o DOL. 0 logotipo do UOL ocupa o centro da pagina eo conteudo de 18 

esta<_;oes "orbita" em torno dele, ja corn material fornecido pela Abril. Ganham destaque a 

revista Isto E eo jornal New York Times (traduzido), ao lado do selo da loja eletronica do 

Pao de A<;ucar. As manchetes e chamadas jornalfsticas anteriores perdern espa~o ern beneff

cio do destaque ao todo: nftida rnarca<_;ao da ideia de centro do universo (sol). 

Mua!I~!~IEiA!mllmw 
Srrns R no t, !'tpept!l MtuUqjymp f a.idt 

Figura 6: 0 Universo Online ap6s o acordo entre os grupos Abril e Folha 
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Figura 7: Brasil Online: site original do Grupo Abril na web 

Figura 8: Projeto Visual prioriza as estac;6es e canais 

Afigura 8 mostra a pagina novamente remodelada, ainda em 1996, segundo o provedor, 

em tentativa de mostrar "o conteudo cada vez maior do Universe Online". Com a altera<;ao, 

surge espac;;:o para uma imagem e uma manchete no canto direito da tela ( na figura, tratando 

do lan<;amento da sonda Pathfinder), e outro para chamada rotativa com destaques do noti

ciario (em que se le, na reproduc;;:ao: Papai Noel virtual...). Na parte inferior, foram introdu

zidos oito selos para colocar os atrativos oferecidos pelo UOL. Vale notar que, nesta e em 

outras telas, pode-se ver a paridade criada entre os diversos tipos de conteudo, ocupando 

regi6es pr6ximas e recebendo tambem tratamento similar na hierarquia da apresenta<;ao ao 

internauta. 
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Figura 9: Novo desenho da pagina inicial retoma o destaque para o jomalismo 

Figura 1 0: Altera<;6es de layout abrem mais espa<;o para chamadas em estilo noticioso 

118 



A remodelagem posterior da homepage (jigura 9), que o UOL nao informa quando se 

deu, revitaliza o destaque jornalistico, tanto no conteudo mostrado, como na cria~ao de urn 

estilo de apresentar informa~6es e servic_;os de outra natureza, como por exemplo o bate

papa com Rosi Campos, que vai constituindo o que se pode denominar "forma-jornalismo". 

No canto superior direito, pode-se ver a iniciativa da 1V UOL, que foi lan<_;;:ada em outubro 

de 1997. Na lateral esquerda aparece a lista de estac_;6es e canais. 

Afigura 10 mostra a homepage seguinte, que o UOL alega ser de setembro de 1997 (na 

cronologia apresentada pelo proprio UOL, a TV UOL so estreou em outubro). Aqui, apare

ce a expansao do numero de chamadas e a inclusao, no topo da tela, de selos que se consti

tuem como pontos para destacar conteudos. Ao lado da chamada principal., destaque paraos 

programas da TV UOL. A "forma-jornalismo" vai se firmando como padrao do UOL no ofe

recimento do conteudo a seus visitantes e assinantes. E importante destacar, tambem, que 

como demonstrado pelo proprio provedor, a homepage procura valorizar a ideia de quantida

de. No topo da pagina, a direita, pode-se vera mensagem de sauda~ao personalizada. 

Figura 1 1 : Pagina inicial comemorativa de dois anos de UOL 

A figura 11 apresenta a homepage comemorativa do UOL em seus dois anos de existen

cia. 0 design utiliza blocos de informa~6es e cores fortes, em clara referenda ao artista ho

landes Piet (Pieter) Mondrian. Nesta, a chamada principal ocupa local de destaque, junto a 
sauda~ao personalizada, que agora informa ao assinante se ha mensagem de correio eletroni-
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co para ele. A lista de canais e esta<_;oes passa para o lado direito e o topo ganha oito selos 

"rotativos" com "conteudos variados"310• A "forma-jornalismo", utilizada como padrao para 

mostrar o material do portal, apresenta sete chamadas secundarias. Na primeira coluna, para 

a promo<_;ao de livros, seguida do infcio das atividades de provimento de acesso em Diadema 

e da promo<_;ao para os assinantes concorrem a algo que permita assistir o grande premio de 

Formula Indy gratuitamente (nao se sabe se ingresso, viagem, estadia ou pacote completo). 

Na segunda coluna, para a notfcia dos dois anos do provedor, seguida de enquete da revista 

Veja sobre o impeachment do ex-presidente Collor e para texto da colunista de tecnologia, 

Maria Ercilia. Na terceira coluna, chamada para urn bolao relativo a jogo de futebol entre as 

sele<_;6es do Brasil e da Argentina. A utilizas;ao do formato jornalistico nesta area central e 

caracterfstica e coloca no mesmo patamar conteudos de natureza distinta, apresentados 

como notfcia. 

f' < O~f OR~A :\ j' <htt"\ 
Nt " 'Jll\ d~ ", ~(hdr 

Figura 12: Variagao da pagina inicial: alternativa 
ao desenho que vigorou 
durante o ana de 1998 

Conforme o provedor, a figura 12 apresenta uma das varias alternativas de cor utilizadas 

no mesmo layout, durante o ano de 1998. Este modelo demarca uma chamada principal 

oriunda do conteudo jornalistico do portal. No retangulo que aparece logo abaixo, com as 

sete outras, ocorre a fusao entre informa<_;oes e servi<_;os de natureza distintas. Nesta figura, 

pode-se ver novamente reunidos comercio, enquete, noticiario politico e esportivo. Entre os 

310 
UOL 5 ANOS. Todas as Homes do UOL. Universe Online, 5 Anos, 2001. [on-line]. URL: 
http://www.uol.eom.br/5anos/homes/homeslO_h.shl. Consultado em 10/07/2001. 
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selos, tambem na compara<;ao das figuras 11 e 12, pode-se notar certa aproxima<;ao na refe

renda ao site de ensaios fotograficos "sensuais" no segundo selo superior e no destaque dos 

jornais abrigados no portal (JC e 0 Dia), alem de chamadas para os nao-assinantes aderirem 

ao servi<;o de provimento de acesso. 

Figura 13: Pagina inicial destaca busca e bate-papa 

A figura 17 traz a inclusao do sistema de busca, anteriormente oferecido pelo portal por 

meio de link na barra lateral de esta<;6es e canais, para acesso direto na homepage ("atalho"), 

em area de destaque. A estrutura da pagina permanece promovendo o cornercio eletronico 

entre as "chamadas" apresentadas logo abaixo da manchete. No topo da tela, segundo o 

UOL, o material de caracterfsticas interativas ganha maior visibilidade: nesta figura, o bate

papa e o oferecirnento principaP11 • 

311 
UOL 5 ANOS. Todas as homes do UOL. Universo Online, 5 Anos, 2001. [on-line]. URL: 
http://www.uol.corn.br/5anos/homes/homesl2_h.shl. Consultado em 10/07/2001. 
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Figura 14: Pagina inicial do UOL ao completar tn3s anos, em 1999 

Segundo o provedor, a pagina de entrada e remodelada para "espelhar o crescimento do 

site" por ocasiao da comemora<_;ao de seu terceiro ano (jigura 14). A cor da nova pagina foi 

escolhida a partir de votas;ao dos assinantes. Seu novo formato demonstra a expansao da 

"forma-jornalismo" de apresentar e tratar o conteudo. Entre as principais mudan<_;as, o UOL 

adota definitivamente o fundo branco na area de chamadas e delimita com cores distintas a 

lista de estas;6es, a area de atendimento ao assinante e os assuntos institucionais. 0 jornalis

mo ganha preferencia na area de maior visibilidade no topo da tela, com espa<_;o reservado a 

manchetes. 0 UOL passa a demarcar regi6es para publicidade, compras, revistas e "desta-
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ques". 0 espa<;o para compras permite ao usuario escolher, diretamente na pagina inicial, o 

tipo de produto que deseja. 0 novo layout tambem expande a apresenta<;ao das formas de 

participa<;ao do usmirio, com area denominada intera<;ao, que destaca os canais de bate-papo, 

chama para a programa<;ao dos canais que terao a presen<;a de personalidades para "conver

sar" com os usuaries. A principal mudan<;a, contudo, e o aumento da quantidade de links na 

pagina inicial, alem da expansao da pagina para formato vertical que extrapola os lirnites do 

monitor, obrigando o internauta a rolar a tela para visualizar o texto complete. Conforme o 

UOL, a altera<;ao no limite vertical acompanhou a defini<;ao de tela mais utilizada pelo pu

blico. Em outras palavras, a defini<;ao de tela esta vinculada a potencia e qualidade dos equi

pamentos utilizados para navegar, o que significa que o publico principal do UOL ja dispu

nha de equipamento com sofistica<;ao suficiente para que o provedor pudesse utilizar layout 

de maior "exigencia" em termos tecnicos. A observa<;ao dos dados sabre o perfil socioeco

n6mico dos usuaries do UOL - em que 64% do publico aparece com renda superior a R$ 

2.000,00- apresentados anteriormente, fornece a justificativa para tal decisao. 

Figura 15: Ampliac;ao do limite vertical da pagina inicial: maior quantidade de links 
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A figura 15 traz a nova expansao no limite vertical da pagina de entrada, que espelha o 

aumento na inclusao de links e destaques. A "forma-jornalismo" predomina e alastra-se em 

quase todos os conteudos oferecidos na pagina de entrada. Surge chamada para o sistema de 

comunica<_;ao instantanea do portal, o ComVC, e a tela e dividida de modo mais detalhado 

em areas espedficas: Jornais; Radios, TVs e musica; e Personalidades. A area de compras 

aqui chama-se Shopping UOL. 
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Figura 16: Layout da pagina inicial definido em 2000: 
modelo destaca a "forma-jornalismo" 
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Em 1° de mar~o de 2000, o UOL apresenta seu novo layout da pagina inicial- este mo

delo e o que serviu de base para a analise semi6tica que consta do capitulo 7 (figura 16). 0 

projeto visual coloca o logotipo do provedor no canto superior esquerdo ~ ponto inicial da 

leitura no ocidente, e introduz o espa~o para anuncio publicitario em seu lado direito ("ban

ner''). A regiao a direita fica reservada, principalmente, para destacar Personalidades. A tela 

se divide de forma vertical em quatro areas principais: a barr a de menu com 3 7 esta~6es e 

canais e, abaixo, links de servi<;os ao assinante; uma segunda coluna com material "multimf

dia" no topo e abaixo "servi~os interativos e atalhos para busca", a agenda de bate-papos com 

convidados, a area "cidades online" com conteudo regional e links para a atua~ao internacio

nal do provedor (UOL no mundo); a terceira coluna de fundo branco, com tftulos que valo

rizam a "forma-jornalismo", e no topo traz as chamadas principais, seguidas de area para Jor

nais, Revistas e Colunistas e, na parte inferior, Destaques; a quarta coluna traz o Shopping 

UOL, com lojas na parte superior e "Superofertas" logo abaixo312
• Vale destacar aqui, que, 

novamente, o DOL alterou a propor~ao de sua tela, mantendo a divisao para dois padr6es 

principais de exibi~ao (resolu~6es), de forma que os equipamentos com melhor configura<;ao 

possam visualizar o conteudo do Shopping UOL. 

312 
UOL 5 ANOS. Todas as homes do UOL. Universe Online, 5 Anos, 2001. [on-line]. URL: 
http://www.uol.con,.br/5anos/homes/homesl5_h.shl. Consultado em 10/07/2001. 
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Figura 17: Atual homepage do UOL (11/2001), reformulada 
quando o Provedor completou 5 anos 

A figura 17 apresenta a mais recente versao da pagina inicial do UOL, lan~ada na co

memoras;:ao de cinco anos do portal. A alteras;:ao de layout, alem da constante exigencia de 

renovas;:ao que caracteriza o ambiente da comunicas;:ao na web, introduziu alteras;:6es, mas 

conserva a nos;:ao de gigantismo que o provedor procura passar por meio do oferecimento de 

numero elevado de links. A pagina deu prioridade as ferramentas de busca, ao bate-papo e 

ao sistema de comunicas;:ao instantanea Com VC. No topo, permanece o espa<;o destacado 

para Personalidades ou eventos ao vivo313 • A area principal de chamadas, que o UOL deno

mina de "Manchete, foto e area de hardnews" foi expandida, passando de titulo principal e 

313 
UOL 5 ANOS. Todas as homes do UOL. Universe Online, 5 Anos, 2001. [on-line]. URL: 
http://www.uol.eom.br/5anos/homes/novahome.shl. Consultado em 10/07/2001. 
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seis chamadas secund.arias (incluindo a foto) para dez, mais titulo maior e foto. A "forma

jornalismo" mantem-se como padrao na apresenta~ao da maior parte do conteudo do portal. 

"Chamadas para enquetes, f6runs e testes foram integradas a todas as areas editoriais da 

home page", informa o UOL314
• Entre as altera~oes marcantes esta o fato de que pratica

mente todas as palavras e imagens que aparecem na pagina inicial sao sensfveis ao mouse, isto 

e, sao elementos "lincados". Na versao anterior, as chamadas utilizavam o link no chapeu 

(palavra de destaque acima do titulo) e deixavam os tftulos como nao sensfveis ao clique. 

Nesta homepage, cujas cores predominantes sao o vermelho eo azul escuro, a chamada intei

ra e clicavel e a indica~ao de link ativo, ao se colocar o mouse sobre o texto, se da tambem 

pela altera~ao da cor das letras para vermelho: trata-se de titulo quente. 

Forma-UOL 

Nos pr6ximos capftulos, dois pontos basicos desta pesquisa serao abordados: as no~6es 

que giram em torno da ideia de portal e a analise semi6tica da pagina de entrada do UOL. 

Estas discussoes sao importantes para que se possa compreender como e porque o Universe 

Online se construiu e se caracteriza como foi descrito acima. Entretanto, parte do que se 

pode chamar de sua estrategia de posicionamento junto ao publico sera comentada por ora. 

Desde o seu inkio, ao que se pode constatar a partir dos dados fornecidos pelo prove

dar, o UOL buscou se caracterizar como portal, isto e, como website ampliado de informa

~oes e servi~os, no sentido de se tornar urn "centro de conveniencia" para os usuarios

"consumidores", mesmo antes da no~ao de portal estar cristalizada ou mais difundida. E com 

a proposta nitida de valoriza~ao do jornalismo, ou melhor, com a utiliza~ao do jornalismo 

como sustentacula para compor seu "ambiente", sua caracteriza~ao como espa~o, em duas 

dire~oes. 0 portal nasce da Folha Web e desenvolve-se com vinculo permanente - ora mais 

explorado, ora rnenos- com a informa~ao de carater jornallstico, acabando por definir algo 

que e chamado neste trabalho de "forma-jornalismo". Em outras palavras, sua apresenta~ao 

se cia permeada constantemente por abordagem que torna a constru~ao de sentido na pagina 

de entrada ligada a enuncia~ao jornallstica: na apresenta~ao grafica ou na textual, utiliza-se 

permanentemente de estilo de chamadas e manchetes, em uma estetica noticiosa. Do banal 

314 ld. ibid. 
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bate-papo a promo~ao cia loja hospeciacia em sua esta~ao de compras, os elementos sao ex

postos de modo a constituirem-se como informa~ao jornalfstica. 

A esta estrategia junta-sea polltica de conteudo do provedor. Desde o infcio, a compro

var pelas primeiras homepages do portal, o jornalismo ocupou espa~o privilegiado e ganhou 

progressive destaque, inclusive a partir da proposta de valoriza~ao quantitativa: era preciso 

ter muito conteudo. As iniciativas do portal, apresentacias no resumo dos eventos que mar

caram seus cinco primeiros anos, demonstram a busca de elementos reconhecidos do publico 

na cultura que circulava fora do ambito do chamado ciberespa~o para a constru~ao de urn 

Iugar reconhedvel e reconhecido como familiar aos usuaries e digno de credibilidade. Dessa 

maneira, forarn integrados ao espa~o do UOL sites, paginas, informa~6es, servi~os oriundos 

de revistas e jornais de grande circula~ao e renorne nacional e internacional - e reconhecida 

autoriciade enunciativa -, personaliciades do mundo do jomalismo, da musica~ do teatro, do 

cinema e cia televisao. Isto gera efeito ern duas frentes: de urn lado produz grandiosidade, 

pois, se traduz em quanticiade de apelos sobre novidades ao usuario e de outro traz para o 

universo do UOL, manifesta~5es e personagens farniliares ao publico pelo seu prestigio em 

suas areas de atua~ao e, principalrnente, na midia tradicional. Tais procedimentos compoem 

a estrategia adotada pelo UOL para a constru~ao de sua autoriciade, de sua "autoriza~ao" 

para falar do mundo, representa-lo em suas paginas, forrnar-se como "universo". 0 jornalis

mo, embora nao s6 ele, fornece subsidies para a constru~ao desta autoridade. A pr6pria ini

ciativa de substituir o noticiario em "tempo real" que, desde o acordo com o Grupo Abril, 

estava sob a chancela de Brasil Online, pela Folha Online, referenda direta a Folha de S. 

Paulo, indica a dire~ao de trazer enunciador com maior credibiliciade e reconhecimento para 

o espa~o do portal, em substitui~ao a urn cuja imagem e legitimidade estavam aincia em 

constru~ao. 

Na mesma dires;ao, o UOL promove sua area de bate-papo, buscando tambem a sua in

ser~ao na web como espa~o privilegiado e com isso o reconhecirnento do publico. Nela, tran

sitam com freqiiencia celebridades e pessoas em evidencia naquele momento~ por variados 

motivos: competencia not6ria, saber privilegiado sobre determinado fato, como o jornalista 

que debate a viola~ao do paine! do Senado315
, a rnodelo admirada, a atriz ou apresentadora, o 

315 
UOL. Bate-papo com Paulo Henrique Amorin sobre o depoimento de ACM foi um sucesso. Universo Online, Notfcias 
Sobre o UOL, 27/04/2001. [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/novidade/noticias/ult299ul06.htm. Extrafdo em 
10/07/2001. 
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cantor que esta lan~ando disco, entre tantos exemplos que podem ser retirados diariamente 

das chamadas presentes na pagina de entrada do portal. 

E importante notar que tal estrategia de constru~ao de autoridade do UOL reflete a 

condi~ao atual da sociedade midiatizada, na qual prolifera a autoreferencia: programas de TV 

como o Video Show ou o Casseta e Planeta, da TV G lobo, sao o retrato do fechamento da 

visao de mundo que se cultiva nos meios de comunica~ao. As piadas, reportagens, "notfcias" 

e os fatos importantes sao majoritariamente relativos a pr6pria mfdia. Johnson, no livro "A 

Cultura da Interface", defende os programas que falam de programas, o que ele chama de 

"formas parasitas" e tambem de "metaformas", como uma necessidade da sociedade midiati

ca, na qual circula muita informa~ao e ha necessidade dos consumidores se orientarem para 

saber o que merece aten<_;ao316
• Esta perspectiva esta na base de sua defini<;ao de interface, 

isto e, informa~ao que trata de informa<_;ao, uma especie de filtro que serve de guia para os 

usuarios. 

"Eles [os prograrnas de televisiio] se agarram ao corpo da midia de massa por
que a midia de rnassa e agora um componente fundamental, irreversivel de suas 
vidas cotidianas, tiio inelutavel quanto todos os velhos inelutaveis- o sexo, a 
morte, os impastos. A infoesfera e hoje parte de nossa "vida real"- o que toma o 
comentario sobre ela tao natural quanto o comentario sobre o tempo"317

• 

"As formas parasitas vicejam em situaf6es em que a inforrru:lfiio disponivel ex
cede em muito nossa capacidade de processa-la. As metaformas prosperam na
queles pontos limiares em que os sinais degeneram em ntido, em que a esfera de 
dados se torna demasiado tumultuada e agitada para navegarmos s6s. Nesses 
climas, aparece todo tipo de metaforma: condensadores, satiristas, interpretes, 
sampleadores, tradutores. Eles se alimentam do excesso de infonr!afiio, da ator
doante sobrecarga sensorial da mediaesfera contemporanea. E e ai que a cone
xiio com a interface entra em foco"318• 

I~ formas parasitas, por DUtrO lado, SaO uma respOSta a pergunta: "Que signi
fica toda essa inforn7.afiio? Quais siio as fontes mais confiaveis? Como essa in
formtlfiio se relaciona com minha visiio particular de mundo". A resposta chega 
como uma especie de hibrido, um misto de metafora, nota de rodape, traduriio e 
par6dia"319• 

316 
JOHNSON, S. A Cu!tura da Interface. Rio de Janeiro :Jorge lahar Editores, 2001. p.24-35 

317 ld. ibid., p. 27 
318 ld. ibid., p. 29 
319 ld. ibid., p. 30 
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Esta perspectiva, anote-se, cai como uma luva no discurso-justificativa do UOL sobre 

sua polftica de conteudo. Caio Tulio Costa, diretor do UOL, costuma enaltecer a polftica da 

empresa de produzir e reproduzir conteudo de qualidade, tendo isto como chave para o su

cesso do provedo~2o. 

Longe de concordar com ambos, a "forma parasita" - para utilizar a terminologia de 

Johnson- fornece o emblematico retrato da sociedade: e como sea condi~ao (mica de exis

t€~ncia para ~lgo fosse a habita~ao do espa~o midiatico. A mfdia fornece as condi~oes em que 

algo ganha credibilidade, autoridade, importancia, necessidade. Em outras palavras, reconhe

cimento social e reconhecimento midiatico sao fontes de legitimidade que se confundem321
• 

E por esta especie de condi~ao sine qua non- imposi~ao mais propriamente- e que o UOL 

pavimenta sua estrategia de abordagem ao publico e constr6i a imagem de universo: o que 

voce precisa da internet esta no Universe Online. Basta assinar! 

320 
Ver: FERNANDES, M. 0 importante eo conteudo, op. cit. E tambem: UOL 5 ANOS. Entrevistas: Caio Tulio Costa, op. 
cit. 

321 
GOMES, W. Opiniao publica polftica hoje : uma investiga~o preliminar. In: /X Encontro Anual da AssociaqiJo Nacional 
dos Programas de P6s-Graduaqao em Comunicaqao- Comp6s. Porto Alegre, 2000. 
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A internet em domestica~ao 
0 conceito de portal e suas relaf6es 

com a inserfiio da rede na l6gica de mercado 

Os indices de audiencia apresentados no capitulo anterior demonstram 

que no periodo analisado o portal se configura como a principal manifesta~ao da comunica

~ao on-line. Portal, como se discutiu, e denomina~ao corrente de endere~os de entrada na 

"WWW que concentram informa~6es em quantidade, de caniter diverso, alem de servi~os, 

comercio eletronico e variadas formas de "sociabilidade" na internet. 0 problema no debate 

sobre os portais surge da elasticidade que o termo adquiriu, sendo que diversas estrategias 

distintas assumem a mesma classifica~ao. Trata-se de uma "buzzword"322
, como dizem os 

analistas de mercado, que se difundiu entre 1997 e 1998, mais uma entre as febres que o 

frenesi da internet provocou, ou outro daqueles vocabulos semanticamente carregados, mas 

que assumem pretensa face neutra no cotidiano e cuja utiliza~ao faz como que a supressao 

dos questionamentos de seu significado. Ha, e preciso destacar, dificuldade em se conceituar 

portal nao apenas pela maleabilidade do termo, mas tambem por se tratar de algo recente, 

pouco debatido no drculo academico, contudo abordado sob perspectiva tecnica, funcional e 

de mercado. Aqui, procurar-se-a verificar o que e e quais implicac;oes do conceito de portal, 

o que ele representa na comunica~ao atual e discutir aspectos de sua semantica. 

Antes, e precise esclarecer a terminologia utilizada: homepage trata da pagina principal 

de urn site da web, servindo como indice ou sumario do conteudo disponivel neste site323
• 

Website ou apenas site contem a homepage- pagina inicial- e pode ainda agrupar outros 

documentos e arquivos, denotando local na world wide web, administrado por pessoa ou or

ganiza~ao324. 

322 
Segundo defini<;ao do dicionario Cambridge: palavra que originalmente tern uso tecnico mas que torna-se moda, sendo 
aplicada em excesso, principalmente na mfdia. CAMBRIDGE UNIVERSITY. Cambridge international dictionary of english. 
Londres: Cambridge University Press, 1995. 

323 
PCWEBOPEDIA. Home page. Webopedia definition and links. 16/06/1997. [on-line]. URL: 
http://www.pcwebopaedia.com{TERM/h/home page.html. Consultado em 19/08/2001. 

324 
PCWEBOPEDIA. Web Site. Webopedia definitlon and links. 24/05/2001. [on-line]. URL: 
http://www.pcwebopaedia.corn!TERM/w/web _site.html. Consultado em 19/08/2001. 
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A ideia de homepage comportava inicialmente urn arquivo armazenado no disco do 

computador que era carregado na tela do programa de navegas;ao na rede e continha os links 

preferidos pelo usuario, os quais eram a base para o comes;o de sua jornada on-line325 • Com o 

crescimento das conexoes e de provedores de acesso e a conseqiiente disputa pelo mercado, 

os provedores passaram a oferecer mais op~oes aos seus assinantes e difundiu-se o uso da 

pagina inicial do browser. aquela configurada como padrao nos softwares entregues aos usua

ries no momento da adesao ao servic;;o e a primeira a ser acessada ao se conectar a rede, que 

normalmente era a do prestador de servis;o. Desse modo, era preciso incrementar estas pagi

nas, oferecendo urn leque maior de informa~oes, opc;;oes e servic;;os aos usuarios326
• E, tam

bern, atualizac;;ao constante. 

A Pcwebopedia define portal web como site ou servic;;o que oferece extenso leque de re

cursos e servic;;os como e-mail, f6runs, maquinas de busca e areas de compras on-line: "os 

primeiros portais foram os provedores de acesso, mas agora a maioria dos tradicionais sites 

de busca transformou-se em portais para atrair e manter grandes audiencias"327• Kleins

chmidt e Goodman fazem a diferenciac;;ao entre portal e portal web. 0 primeiro termo refe

re-se a pagina carregada quando o software de navegac;;ao e iniciado no computador. 0 se

gundo tornou-se corrente como descric;;ao de "megasites" utilizados como ponto inicial do 

percurso na rede328
• Neste trabalho, o termo portal sera utilizado como sinonimo de portal 

web, isto e, de megasites, propondo a diferenciac;;ao feita pelos autores citados como termo 

"pagina inicial" ou ainda "pagina de entrada". (homepage). 

Antes de recuperar os prim6rdios dos portais, vale resgatar as caracteristicas iniciais da 

internet, que poderia ser dividida em seis partes principais, funcionando separadamente329: 

"Telnet: ferramenta para emular terminal, isto e, voce pode se conectar em 

outro computador na Internet. Uma vez feita a conexao, tudo funciona como se 
estivesse trabalhando locale niio remotamente. 0 Telnet permite apenas apli-

325 
BOYE, J. A~e all portals the same? Internet Related Technologies. 08/02/1999. [on-line]. URL: 
http://tech.irt.org/articlesljs147. Extraido em 22/07/2001. 

326 PC MAGAZINE. Web portals: home on the web. 1998. [on-line]. URL: 
http://www.zdnet.com/pcmaglfeatures/webportalslintro3.html In: Home on the web. URL: 
http://www.zdnet.com/pcmaglfeatures/webportalsli ndex. html. Extra ido em 22/07/2001. 

327 
PCWEBOPEDIA. Web portal. Webopedia definition and links. [s/d]. [on-line]. URL: 
http://www. pcwebopaedia .com/TERM/w/Web _portal. html. Consultado em 19/08/2001. 

328 
KLEINSCHMIDT, C., GOODMAN, A. Portal frequently asked questions. Traffick : the guide to portals, 2000. [on-line]. 
URL: http://www.traffick.com/story.asp?StoryiD=4. Extraido em 22/07/2001. 

329 
IN SOFT- Institute do Software do Ceara. Curso b!Jsico de internet. Governo do Estado do Ceara, Mi nisterio do Trabalho, 
Secretaria de Fomna<;ao e Desenvolvimento Profissional, [~d], p. 6-7 
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caqi5es em rrwdo texto. Em alguns casos o acesso e livre, em outros, voce preci
sara de uma conta e uma senha na maquina que deseja acessar". 

"FTP (File Transfer Protocol]: ferramenta para transferencia de arquivos en
tre computadores na rede. Os seroidores armazenam arquivos analogamente 
as bibliotecas que guardam e organizam livros. Os programas de transferencia 
de arquivos pela Internet apresentam na tela dados sobre a estrutura de dire
t6rios local e remota, a partir da qual indicam origem e destino de uma opera
qao de c6pia". 

"E-mail: troca de mensagens entre usuarios da rede. 0 correio eletronico nada 
mais e que o serviqo de envio/recebimento de mensagens atraves da Internet. 
Alem de mandar mensagens, tambem possui recursos de enviar arquivos "ata
chados", isto e, anexados a mensagem". 

"Newsgroups: este seroiqo e uma variafiio do e-mail que adiciona um recurso 
que e a coordenafiW de grupos de discussao com divulgafiio de boletins de as
suntos especificos. Voce deve se associar a um grupo de discussao para que pas
sa enviar/recebermensagens deste grupo via e-mail". 

"IRC [Internet Relay Chat] ou Chat: serviqo muito utilizado porque oferece 
recursos para que duas ou mais pessoas possam conversar "on-line". Um dos 
softwares mais utilizados neste seroiqo eo miRC, que inclui recursos de trans
ferencia de arquivos. Outros seroiqos nesta linha estao surgindo, sao eles: a 
possibilidade de conversar via voz (falando e ouvindo) com pessoas na Inter
net, onde um dos programas mais utilizados nesta categoria eo Internet Phone. 
Tambem hoje e possivel fazer videoconferencia em tempo-real atraves de came
ras instaladas no micro e que [sic] as pessoas alem de ouvir, podem ver a ima
gem da outra e vice-versa (teleconferencia)". 

""WWW (World Wide Web]: a grande teia mundial onde se pode ter hipertex
tos com textos, imagens, sons e videos. Estas paginas siio acessadas atraves de 
paginadores, ou navegadores (browsers] que siio instalados nos clientes e ser
vem para visualizar o conteUdo das paginas que usam uma linguagem chama
da H1ML (Hyper Text Markup Language). Os Browsers mais comuns sao o 
Netscape e o Internet Explorer. Navegar na Internet tomou-se a mais modema 
forma de lazer e de aquisiqao de cultura. Os Browsers tambem incluem recur
sos a seus programas atraves de plug-ins que siio programas que se incorporam 
ao navegador e lhe diio mais recursos ( ... ). Eles tambem possuem recursos de 
FTP, onde se pode dar download de arquivos, isto e, trazer os arquivos de ou
tras maquinas para seu micro". 

0 autor da apostila, cujo o trecho foi reproduzido acima, esclarece melhof30 a amplitu

de do servi~o de news a partir de programas especfficos de leitura. Os newsgroups - ou 

330 ld. ibid., p. 21 
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network news ou ainda netnews - sao sistemas de distribui~ao de informa~6es entre os rnais 

classicos da internet que tornaram-se conhecidos como Usene~31 e basicamente consistern 

em painel (f6rum) de artigos e mensagens que integram debates sobre temas especificos e 

que podem ser acessados via rede. E comum a confusao dos f6runs com as listas de distri

bui~ao de mensagens por e-mail a usuarios cadastrados cornpondo similarrnente estes rnes

mos debates332
• Esta modalidade forma urn dos pilares do conceito de comunidade na rede. 

A febre dos portais 

A partir do final de 1997 e inkio de 1998, ocorreu a "febre dos portais"333. Tal corrida 

aconteceu, em princfpio, dentro da visao de que os portais sao uma evolu~ao ou a segunda 

gera~ao dos servi~os da era comercial da internet, seja para provedores de acesso, seja para 

empresas de informa~ao e entretenimento, tornando-se "epicentro da experiencia dos usua

ries da web"334
• Boye afirma que a corrida come~ou em 1995 quando a Netscape lan~ou a 

versao 2.0 de seu navegador e a Microsoft passou a olhar "seriamente" para a web335
• De 

qualquer maneira, a hist6ria dos portais passa pela no~ao de que estao necessariamente vin

culados, por uma lado, aos provedores de acesso, por outro, aos mecanismos de busca. 

Os provedores de acesso a rede surgiram com a libera~ao da internet para a explora~ao 

comercial, que se deu nos EUA no come~o dos anos 1990, e no Brasil em 1995336
• A l6gica 

inicial do processo era alugar urn ponto de conexao com a espinha dorsal da rede ( os 

backbones), canal de alta velocidade responsavel pelo trafego principal de d.ados no mundo. 

Este aluguel, de alto valor, era repartido entre milhares de usuarios- domesticos ou comer

dais. Quando se propagou a ideia de portal, a America Online (AOL) era o maior provedor 

331 
FILIPPO, D. 0 futuro da usenet. lnternet.br, ano 2, n.0 18, novembro de 1997, p. 70-75. 

332 
Sobre outras partes, aplicativos e servi~s dos prim6rdios da rede como Gopher e Rnger, Wais, Archie ver: KENT, P. Guia 
incrfvel da worldwide web. Sao Paulo: Makron Books, 1996, p. 3-19. E tambem MCFEDRIES, P. Guia incrfvel do cor
reio eletronico da internet. Sao Paulo: Makron Books, 1996, p. 3-15. 

333 
GREEN, H. et al. Portal combat comes to the net. Business Week, 02/03/1998. [on-line]. URL: 
http://www.businessweek.com'1998/09/b3567124.htm. Extrafdo em 20/07/2001. MILLER, D. The new megasites: a/l
in-one web supersites. PC Wortd.com, 08/1998. [on-line]. URL: 
http://www.pcworld.com.tresource/printable/article/O,aid,7202,00.asp. Extrafdo em 22/07/2001. HU, J. Racing to the 
start line. CNET, Tech News. 14/05/1998. [on-line]. URL: http;//news.cnet.oom/news/0,10000,0-1005-201-329262-
0,00.html. Extraido em 26/07/2001. KAWAMOTO, D. Cashing in on portal fever. CNET, Tech News. 14/05/1998. [on
line]. URL: http://news.cnet.com/news/0,10000,0-1005-201-329196-0,00.html. Extraido em 26/07/2001. 

334 
PC MAGAZINE. Home on the web. 1998. [on-line]. URL: http://www.zdnet.com/pcmag/features/webportal!:/intro.html. 
Extraido em 22/07/2001. 

335 Op. cit. 
336 MANDEL, op. cit., p. 29-32 
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de acesso dos EUA ( e do mundo ), com 11 milhoes de assinantes em 1998337 - mais recen

temente o provedor conta com 29 milhoes no planeta338, sendo que comec;ou no neg6cio em 

1989 ainda sob a l6gica dos BBS's, os chamados servic;os on-line, isto e, sistemas de menor 

porte e capacidade, entre os quais ficaram tambem conhecidos, nos EUA, o Prodigy e o 

Compuserve339• 

No infcio do acesso comercial, os provedores forneciam o sistema complete - urn kit 

para conexao a internet - e urn enderec;o de correio eletronico (e-mail). Por meio de interfa

ces distintas, os usuaries acessavam cada uma das partes da rede separadamente. Com o na

vegador gnifico em 1993, as diversas faces da internet seguiram movimento de integrac;ao a 
web, pela interface do navegador (browser). Hoje, praticamente todas estas partes podem ser 

acessadas de alguma forma pela web. Em bora existam softwares espedficos para a leitura de 

correio eletronico, os provedores de acesso costumam oferecer aos seus assinantes a possibi

lidade de acessar sua caixa postal pela WWW, o chamado webmail. Alem disso, os servi<;os 

de e-mail gratuito, como por exemplo os populares Zipmail e BOL340 sao utilizados via nave

gador. Da mesma maneira, transferencias de arquivo, listas de distribuic;ao, f6runs, canais de 

bate-papo e mesmo algumas modalidades de acesso remoto estao integrados a interface web 

e, portanto, disponiveis por meio de navegador. 

No processo de popularizac;ao do uso da internet, os provedores de acesso foram - e 

ainda sao - os responsaveis por fazer a ponte entre usuario e rede. Fomeciam os softwares 

necessaries, instru<;oes e suporte para os leigos. 

Com a versao 2.0 do Netscape Navigator, criou-se a figura da pagina inicial. Ao se dispa

rar o software, carregava-se a homepage da Netscape341 • Neste contexto_, alguns autores a pen

tam a AOL como precursor dos portais por ser o primeiro provedor que explorou a sua con

dic;ao de "gateway" ou "doonvay" e passou a ten tar manter o usuario em seus domfnios. "The 

portal concept was born, says Chan Suh, the chief executive of Agency .com, when "America 

337 GREEN, op. cit. 
338 

AMERICA ONLINE BRASIL. Quem somos. 2001. [on-line]. URL: 
http://www.americaonline.com.br/americaonline/index.adp. Extrafdo em 06/10/2001. 

339 KLEINSCHMIDT, op. cit. 
340 

URLs: http://www.zipmail.com.bre http://www.bol.com.br 
341 BOYE, op. cit. 
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Online did this brilliant thing - they got internet access and content, but all the links led to 

things inside AOL"34Z. 

Strauss diz que os provedores de acesso forarn os prirneiros que perceberam que tinham 

que dar aos usuarios algo alern: 

"[. .. ] portals really started out with ISPs, the Internet Service Providers like 
AOL and Prodigy and that bunch of folks who had to give you some kind of 
thing beyond what you could find yourself on the Web. So what t:hey did is they 
gave you some kind of search of content to help you find your way around, so 
you would use them as sort of a gateway to .the Web. And they were sort of the 
early portals"343• 

Reportagern especial da PC Magazine344 atribui a AOL a organiza~ao do conteudo em 

areas ternaticas, criando a divisao que depois ficou conhecida como esta~oes e canais e se 

tornou urn dos princfpios do portal. Contudo, os sites de busca forarn considerados desde o 

inkio os "verdadeiros" portais, porque encarnavarn o conceito de ponto inicial da jornada on

line, possuiarn audiencia rnassiva e passararn a expandir seus servi~os, ern dire~ao a torna

rern-se "centros de conveniencia" para os visitantes. Os portais tarnbern sao tidos como 

evolu~ao dos charnados rnecanismos de busca e diret6rios. 

Ha duas rnodalidades associadas aos servi~os que localizarn e sugerern links e sites aos 

usuaries da web: mecanisrnos de busca (search engines) e diret6rios. Ern perspectiva sirnpli

ficada, os prirneiros sao constituidos por sistemas autornatizados que varrem perrnanente

rnente a web e recolhern inforrna~6es, produzindo grandes arquivos indexados sobre o con

teudo encontrado. Ao se pesquisar urna palavra-chave nestes rnecanisrnos, o software que 

gerencia o processo husca endere~os relatives aos terrnos solicitados ern seus fndices e apre

senta ao usuario a lista corn os resultados, ordenada segundo criterios que variarn ern cada 

urn dos servi~os disponiveis345
• Urn dos populares, nos prirn6rdios da web, era o Altavista346• 

Hoje, o Google347 tambern consta entre os sites rnais visitados para este firn. 

342 
CARUSO, D. Rethinking the portal concept. New York Times, Digital Commerce, 15/03/1999. [on-line]. URL: 
http://www. nyti mes.corn/1 i brary/tech/99/03/biztech/a rticle!'/15digi. html. Extraido em 08/08/2001. 

343 
TECH TALK TRANSCRIPT. Whatis a portal, anyway?. Corporation for Research and Educational Networking- CREN, 
20/01/2000. [on-line]. URL: http://www.cren.net/know/techtalk/trans/portals_l.html. Extraido em 22/07/2001. 

344 
PC MAGAZINE. Home on the web. 1998, op. cit. 

345 
SEARCH ENGINE WATCH. How search engines work. [sfd]. [on-line]. URL: 
httpJ/www .sea rchengi newatch .com/webmastersfwork.html. Extrafdo em 21/09/1998. 

346 URL: http://www.altavista.com 
347 URL: http://www.google.com 

136 



A segund.a modalidade de servi<;o dizia respeito a sistemas que possufam grandes catego

rias tematicas, divididas em subcategorias e que armazenavam endere<_;os de sites: especie de 

gigantesco catalogo ("paginas amarelas") de URLs. No infcio, estes diret6rios eram formados 

e alimentados por pessoas que trabalhavam para catalogar os endere<_;os que figuravam como 

interessantes. 0 mais conhecido destes diret6rios- e tido como pai dos portais- eo Yahoo1, 

criado por Jerry Yang e David Filo, em fevereiro del994, ainda como nome de Jerry's Gui

de to the World Wide Web, quando eram doutorandos na Universidade de Stanford. Eles 

recolhiam e catalogavam seus links prediletos. Num segundo memento, batizaram o sistema 

de Yahoo!, acronimo de "Yet Another Hierarchical Officious Oracle"348
• 

E interessante notar que estes servi<;os surgiram na web quando existiam poucos e des

conhecidos endere<;os. Entao, era preciso montar catalogos do que havia para ser visitado na 

recente coqueluche da tecnologia. Com a explosao da web, estes endere<_;os sao suscitados 

como a alternativa para se localizar informa<;6es em amplo quadro de op<;6es. Como alertam 

alguns, eles ja nao conseguem responder ao ritmo de crescimento e atualiza<;ao das informa

<;6es disponfveis na rede, mesmo possuindo estrutura hfbrida, misto de mecanisme de busca 

e diret6rio, na maior parte das vezes349• 

Atraves do portal 

Arnold descreve os "megaportais" como muta<;ao entre a proposta de "ponto de parti

da" para destine. Para tanto, afirma, eles passaram a oferecer servi<_;os adicionais, alem de 

fornecer caminhos ao usuario. Em sua analise, a autora considera o portal como intrinseca

mente ligado aos mecanismos de busca. Ela defende que tais servi<_;os sempre tiveram voca

<;ao para atrair publico massive e passaram a acrescentar recursos para manter os usuaries em 

seus dominies. A pesquisa, entao, seria sua caracteristica primaria. As outras sao os aplicati

vos de mesa, a personaliza<;ao e as comunidades. Seu trabalho avaliou os nove portais de 

maior visita<;ao a epoca e apresentou a seguinte divisao e categoriza<;ao dos seus recursos350
: 

348 
YAHOO MEDIA RELATIONS. The history of Yahoo!: how it all started ... 2001. [on-line]. URL: 
http://docs.yahoo.a:ml/info/misc/history.html. Extrafdo em 06/07/2001. 

349 
THOMPSON, M. Mecanismos de busca vivem defasados. Web World, 09/07/1999. [on-line]. URL: 
http://www,uol.eom.br/webworld/tecnologia/tec_070999.htm. Extrafdo em 06/08/1999. 

350 
ARNLOD, Y. Analysis of the portal concept. University of Massachusetts Amherst, Isenberg School of Management, [s/d]. 
[on-line]. URL: http://intra.som.umass.edwejournal/portals_yv.html. Extrafdo em 22/07/2001 
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• Maquina de busca/ diret6rio: base de urn portal, a pesquisa e dividida pela autora em 

niveis como a simples, de uma palavra-chave, e a busca por expressoes boolearzai351 • 

Alem disso, ha a possibilidade de encontrar informa~oes em urn diret6rio com t6picos 

pre-categorizados. 0 servi~o pode incluir, entao, busca simples, avan~ada, recurso para 

salvar os resultados, catalogos do tipo paginas amarelas, pesquisa de e-mail, de pessoas, 

de mapas e categorias e t6picos ern profundidade. 

• Aplicativos de mesa: sao servi~os oferecidos pelos portais para que o usuario possa re

correr a eles independente de estar em seu computador ou ern outre. Assirn, teriam 

grande valor para os consumidores pela independencia e mobilidade que oferecem. A 

autora enumera os seguintes servi<_;os: e-mail, pager, fax, calendario, "lernbradores"- sis

temas programaveis para avisar quando determinados eventos se aproximam -, bloco de 

notas/pequenos processadores de texto, agenda de endere~os e telefones e produ~ao e 

hospedagem de paginas pessoais. 

• Personaliza~ao: entre os recursos de personaliza~ao, Arnold ve divisao que deixa, de urn 

lado, a possibilidade de escolher quais dos assuntos disponiveis na area de informa~6es e 

entretenimento do portal se deseja acessar. 0 usuario pode escolher entre o noticiario 

geral, de esportes, previsao do tempo, indicativos do mercado financeiro, hor6scopo, 

programa~ao cultural, entre outros. E ainda criar uma especie de livro de endere<_;os fa

voritos para que estejam "a mao". De outro lado, a capacidade de personalizar a apre

senta~ao das informa~oes na tela (layout), podendo propor altera<_;oes na pagina padrao, 

como a mudan~a das cores ou da disposi<;ao do conteudo. 

• Comunidade: os recursos inseridos sob este r6tulo estao ligados ao estabelecimento de 

rela~6es dos usuarios com outros usuaries e como proprio portal. As salas de bate-papo, 

as areas de publica~oes de discussoes (f6runs) e os sistemas de troca de mensagens ins

tantaneas entre usuarios conectados concomitantemente352 tornam-se ferrarnentas fun

damentais para este objetivo. 

351 
Express6es booleanas sao operadores 16gicos utilizados para limitar ou especificar um criteria de pesquisa, como AND e 
OR. Homenagem ao matematico George Boole. CRUMLISH, op. cit. p. 31 

352 
Um dos pioneiros e mais conhecidos dos sistemas de mensagens instantaneas eo ICQ (www.icq.com), acronimo de I 
seek you. 0 sistema registra usuarios em uma centrale permite que cada pessoa mantenha outras cadastradas. Quando 
dois usuarios que possuem registros redprocos estao conectados simultaneamente, o sistema acusa. de maneira que eles 
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Em seu prisma de analise, Arnold nao coloca o comercio como ponte basico, mas, ape

nas, acess6rio. Entre os objetivos e atributos do portal estao a obten<;ao de renda por publi

cidade, a facilidade e a praticidade de uso, a amplitude dos recursos de personaliza<_;ao e a 

delicada rela~ao entre manter o usuario em seus dominies e, em caso de busca de informa

~6es, tentar nao prende-lo em demasia ao oferecer apenas resultados que apontem para pa

ginas internas. E a autora da a receita: "A balanced service package, which contains value for 

everyone, is therefore the key to success"353• 

Arnold mistura ferramentas e servi~os do portal com os conceitos que o envolvem. 

Alem disso, sua abordagem torna-se limitada ao designar portais como deriva~ao das maqui

nas de busca. Ha outras liga~6es a serem consideradas, como o fato de portais de conteudo e 

provedores de acesso manterem, em alguns cases, proximidade. Sua avalia~ao preocupa-se 

com as caracterfsticas e o numero das ferramentas e servi~os, ao inves de tratar da concep~ao 

de relacionamento construfdo com o publico, ponte chave para a defini<_;ao de portal. 

Materia especial da PC Magazine retratou o memento do avan<;o dos portais nos 

EUA354
• A questao suscitada pela revista e que nao basta oferecer mais op~oes de informa

<;6es, servi~os aos usuaries, mas o nivel de integra<;ao que os recursos possuem tambem ga

nha importancia. Quando estiverem bern integrados - e na epoca a integra~ao era fnigil -

darao a impressao e funcionarao como urn servi<_;o unico, dizia o texto. Ao aumentar o leque 

de material disponivel, as companhias come<;aram a fazer acordos comerciais e tecnol6gicos 

para suprir tal demanda e a apresenta<;ao dos recursos preservava certo grau de diferencia

<;ao. Como amadurecimento das parcerias e que os servi~os assumiram cada vez mais uma 

fei<;ao unica - a da companhia principal na cena dos acordos, e adquiriram o aspecto de algo 

pertencente a uma mesma area, mesmo ambiente. 

Em abordagem similar, Warner diz que o portal possui recursos e servi~os e mantem sua 

rela<;ao com os usuaries sustentada por quatro ces355: conteudo, comunica<;;ao, comunidade e 

comercio. Ela o associa com a emergencia do web lifestyle, de Bill Gates. 0 portal se torna o 

possam trocar mensagens instantaneamente. sao mais de 42 mil hoes de usuarios no mundo, segundo a AOL, proprietaria 
do sistema. AMERICA ONLINE BRASIL. Quem somas, op. cit. 

353 Op. cit. 
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services. so Asia-Pacific Specials, Health and Law Librarians Conference, 19/01/2001. [on-line]. URL: 
http://www.alia. org.aU/conferences'shllc/1999/paperslwarner.html. Extrafdo em 22/07/2001. Ver tambem Tl BCO. NET. 
White paper. Ti bc:o Software Inc. 1999. [on-line]. URL: http://www.tibco.net/whitepaper.html. Extraldo em 23/07/2001. 
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ponto de contato com conteudos e servi~os desejados356, sendo urn website de rnaior "valor 

agregado", poise fonte de referenda de informa~oes (similar a uma biblioteca), levando os 

usuarios diretamente aos destinos pretendidos. Ha, contudo, certa nebulosidade ern sua 6ti

ca, pois discute por urn lado o portal como espa~o destinado a gerar receitas corn publicida

de e manter o intemauta e, por outro, a visao de mera interface com informa~oes, como 

ponto para acesso a uma imensa biblioteca. 

"The whole essence of an internet portal is to attract people and build a 
community on your web site so that it becomes instinctively the first site that 
people start with and repeatedly return to for access to a wide variety of 
information. The whole emergence of the concept of an internet portal has been 
driven by the internet industry. This industry comprises of the service 
providers, major content providers and search engines. This is not a consumer 
term but it has interesting similarities to the concept of a library or 
information service acting as the gateway to information. [ ... ] The internet is 
now progressing towards developing a "web lifestyle" for consumers by 
expanding the content of websites to attract traffic to the site and in turn 
increase the advertising revenue"357 

A partir de Warner, OS quatro elementos-chave do portal sao: 

• Conteudo: informa~oes diversas em quantidade para atrair usuaries de perfis variados e 

faze-los retornar ao site, firmando-se como eixo na busca de t6picos de interesse ao con

sumidor. 0 conteudo e geralmente clivi dido em canais tematicos: sites menores abriga

dos dentro do portal. A autora salienta que conteudo e a pedra fundamental, mas s6 isso 

nao transforma urn site em portal. No provimento de conteudo encontra-se subjacente a 

ideia de facil acesso a muita informa~ao, mesmo que fornecida por parcerias e fontes 

externas358
• 

• Comunica~ao: segunda caracteristica, vinculada a ferramentas que permitam usufruir 

da interatividade que toma a internet "tao diferente de outros rneios". As ferramentas 

sao o e-mail, paineis de mensagens, f6runs, newsgroups, bate-papo. Elas permitem aos 

usuarios se encontrarem e se inter-relacionarem. Alem disso, o e-mail e a principal ati

vidade na internet e produz a necessidade do usuario fazer repetidas visitas ao site. 

356 KOMORSKI, apud WARNER, op. cit. 
357 WARNER, op. cit. 
358 TIBCO.NET, op. cit. 
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"E-mail builds a relationship on this site with the consumer, so even if their e
mail is not generated directly from this portal a mechanism to register e-mail 
addresses on the site will capture valuable consumer information for the portal. 
Then a relationship can be maintained between the site and the consumer. 
Information can be targeted at the consumer via e-mail and the consumer can 
exchange information and chat with other portal users via their e-mail, chat 
lines, forums or discussion groups. These communication tools therefore form 
the basis for building a community on the portal site"359• 

Pode-se enumerar tambem outra visao de comunica~ao360 relacionada a tendencia de se 

colocar a disposi~ao do usm1rio acesso per dispositivos como pagers, PDA's, telefones 

celulares, alem de computadores fixes. 

• Comunidade: como sugere Warner, e decorrencia das facilidades e ferramentas de co

munica~ao: 

"Communication is the essential tool to encourage users to interact and 
exchange information and ideas. It is then possible for the portal to group these 
users into community groups so that they can discuss particular topics and 
exchange information in specialist subject areas. These ordine communities will 
be the major driving forces on the internet in the future and sites, which build 
the most relevant and interesting communities, will be the sites that win the 
race for portalhood"361

• 

• Comercio: inclui a incorpora<_;ao de mecanismos de venda ou a integra~ao com sistemas 

de comercio eletronico, com a proposta de criar facilidades aos usuaries para fazer com

pras e atender suas necessidades de consume, principalmente porque ha tendencia de 

crescimento nas transa~6es de comercio pela rede e isto torna-se estrategico na "corrida 

des portais". 

Fala-se tambem em convergencia de seis ces, somando-se contexte - como o ambiente 

des portais ("navega~ao, busca")- e conexao362
• 0 contexte, tornado como a propriedade da 

internet de gerar ambiente para o usuario, pede ser uma caracterlstica definidora dos portais 

porque per tnis des quatro conceitos citados, como a pr6pria PC Magazine destacava, e im

portante no portal a integra~ao entre os elementos, o que vai desembocar em ambiente cog-

359 WARNER, op. cit. 
360 TIBCO.NET, op. cit. 
361 WARNER, op. cit. 
362 RODRIGUES, J. A convergencia dos 6 "ces". Janela na Web. [s/d]. [on-line]. URL: 

http://www.janela naweb.com/digitais/converge.html. Extrafdo em 11/07/2001. 
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nitivo comum, influindo diretamente na forma como se apresenta para o internauta. A cone

xao, por sua vez, esta relacionada aos provedores de acesso, faceta presente em muitos dos 

portais, importante para sua configura~ao e tambem na analise, mas nao necessaria para ca

racteriza-los, pois ha varios que podem ser considerados assim, como o pr6prio Yahoo1, e 

que nao se relacionam com conexao. 

Munn-Fremon afirma que urn portal transfere o foco da informa~ao do proprietario do 

site (aqui referido como homepage) para o usuario. 

"The idea of a homepage was that a company, person or university had a 
presence on the Web that had the look and feel of its home. Look at the 
homepage of any Ivy League university and you'll see immediately that you are 
visiting a historic mansion where serious-minded people live. [ •.. ]" 

"These homes are more like fraternity houses than mansions. lVhatever the 
home looks like, there is the same home for all visitors. That may be fine for the 
owners of the house, but it doesn't seroe users all that well. With a Web portal, 
you are escorted to a door, the portal of a house, by a real estate agent who 
often has spent hours learning about you. [. .. )" 

"'Why is a portal better than a homepage? Because a portal is user-centric, 
while a homepage is owner-centric. Our users are very different. It is no longer 
enough to give everyone a visit to the same home"363

• 

Howard Strauss, especialista em portais para universidades, diz que eles sao urn centro 

em que os usuarios podem obter as informa~oes que normalmente necessitam. A sua base e 
o relacionamento que estabelecem com o usuario: eles o reconhecem e levam em considera

~ao o seu lugar na institui~ao - e interessante notar que o especialista volta sua aten~ao para 

portais organizacionais, distin~ao que sera apresentada a seguir. Para Strauss, naqueles de 

grande publico fica mais diflcil de oferecer o que ele denomina de customizaqdo porque nao 

se sabe necessariamente quem e e o que representa o internauta, mas, no especializado, ha o 

reconhecimento deste usuario e do papel espedfico que desempenha na organiza~ao. Assim, 

define customizafiio como a possibilidade do sistema identifica-lo e oferecer a ele informa

~oes e servi~os relatives a suas fun~oes. A personaliza~ao, passo fundamental para alem, traz 

a possibilidade de escolher, dentre as informa~oes disponiveis, s6 as que se quer e a forma de 

recebe-las, aponta o especialista. Fica clara que, para Strauss, quanto maior o grau de custo

mizaqao e personaliza~ao, melhor364• 

363 TECH TALK TRANSCRIPT, op. cit. 
364 ld. ibid. 
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E importante salientar que existem diversas perspectivas de se abordar o portal. Tres li

nhas principais se destacam: (a) empresarial, que discute basicamente a rela~ao portal e ne

g6cios, aplica~oes, fun~oes e questoes que envolvem sua implementa~ao em corpora~6es; (b) 

informacional, a da ch~ncia da informa~ao e da biblioteconomia, cujo enfoque e como grande 

concentrador de informa~oes, fonte de referenda, especie de biblioteca virtual, em que esta 

em jogo a rela~ao do usuario com a informa~ao, como organiza-la e gerir o acesso ao conhe

cimento; (c) tecnol6gica, que busca resolver problemas tecnicos de adrninistra~ao de expres

sivas quantidades de informa~ao, das "camadas" tecnicas necessarias para prover acesso e 

gerenciar tanto os dados como os usuaries, garantir a nao repeti~ao/redundancia, atualiza~ao 

automatizada, implantar retinas de seguran~a, acesso restrito e personalizado. Desta aborda

gem, vale ressaltar que os recursos tecnol6gicos estao diretamente associados a capacidade 

de investimento: oferecer facilidades, "interatividade" e administrar grande quantidade de 

informa~ao e usuaries custa365. 

Noutra perspectiva, o portal interessa por suas rela~oes com a comunica~ao social, sua 

inser~ao no cenario dos meios de comunica~ao e na cultura, na difusao de informa~6es em 

larga escala e suas interfaces como jornalismo. Assim, e interessante apresentar breve resu

me esquematico do que esta envolvido no debate, antes de prosseguir na discussao desta 

modalidade de apropria~ao da internet. Uma "tipologia" dos portais inclui a divisao: 

• Horizontais - Ou gerais sao aqueles com caracterfsticas de comunica~ao massiva, volta

des para publico amplo. Sua missao e ter "tudo" para "todos"366 e tambem sao conheci

dos como portais para consumidores367
, ou comerciais368

• Em princ!pio, a l6gica que sus

tenta este tipo - tambem chamado de publico - e atrair e manter em seus domfnios a 

maior quantidade possivel de visitantes, pelo maior tempo, para alimentar os indices de 

audiencia e as receitas publicitarias. A caracterfstica principal e a amplitude tanto de 

conteudo quanto de servi~os e recursos disponiveis aos usuaries, procurando agradar a 

365 
Ver o estudo de Schultz, que pesquisou 100 jornais norte-americanos na web, avaliando seus recursose sua integrac;ao 
as potencialidades da rede- o grau de "interatividade"- e relacionou estes recursos como porte economico de cada pu
blicagao. SCHULTZ, T. Interactive options in online journalism: a content analysis of 100 U.S. newspapers. In: Journal of 
Computer Mediated Communication, v. 5, setembro de 1999. [on-line]. URL: 
http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue1/schultz.html. Extrafdo em 13/0412000. 

366 
PEEK, R. When is a web site a vortal? Information Today, V. 16, n.0 8, Setembro de 1999. [on-line]. URL: 
http://www.infotoday.com/it/sep99/peek.htm. Extrafdo em 23/07/2001. 

367 TIBCO.NET, op. cit. 
368 STRAUSS, in: TECH TALK TRANSCRIPT, op. cit. 
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todos os possfveis perfis. Ekerson369 apresenta quadro evolutivo de tres fases para os ho

rizontais: referendal, como mecanisme de busca ou catalogo hierarq uico de conteudo, 

com descri~ao e link; personalizado, com identifica~ao do usuario ( e senha) que criava 

visao particular de conteudo (Minha Pagina) e alertas para novidades nas areas escolhi

das pelo usuario; e interativo, com a incorpora~ao de aplicativos como correio, chat, lis

tas de discussao, informa~6es e comercio, permitindo intera~ao como provedor de con

teudo e a inclusao das aplica~6es em suas paginas pessoais. 

• Verticais - Modalidade normalmente relacionada com algum grau de especializa<_;ao: 

conteudo, regiao, etnia, mercado, entre tantos. Por esta particulariza~ao, os portais ver

ticais sao tambem conhecidos como de nicho, de afinidade ou pelo neologismo "vor

tais". Ha analises que indicam tendencia de especializa~ao pois este seria o caminho para 

melhorar os contratos de publicidade a partir de diferencia~ao dos portais - que em 

sua modalidade generica sofrem "homogeneiza~ao" -, oferecendo conteudo e servi<_;os 

de forma mais direcionada e qualitativamente superio~70• Kleinschmidt e Goodman 

explicam que os verticais passam a chamar a aten~ao das grandes companhias da web e 

definem: 

"Vertical or niche portals are what we might have called web sites in the past. 
Today, however, certain category-leading web sites in a given topical category, 
or catering to a given demographic, are such significant players that many call 
them portals. The list of very popular and economically significant vertical 
portals is growing rapidly. Examples include ivillage (aimed at women); 
guru. com (for independent professionals); and Boatscape (for boat enthusiasts, 
of course!). We're planning to build a directory of these". 

"Demographically-focused portals (and these are now big business, with portals 
being launched to cater to specific ethnic groups, specific age groups, 
alternative lifestyles, religions, and other groups which are perceived to form 
a community or market) are now being called affinity portals by some 
analysts. The terminology isn't set in stone, but what is clear is that "vertical" 
content, community, and commerce seem to enjoy increasing favor in the 
marketplace" 371

• 

369 
Apud DIAS, C. Portal corporative : conceitos e caracterfsticas. In: Ci€mcia da lnformar;ao- Cion line. I nstituto Brasileiro de 
lnformalt<'io em Ciencia e Tecnologia -lbict, Brasilia, v.30, n. 0 1, p. 50-60, jan./abr. 2001. [on-line]. URL: 
http://www.ibict.br/cionline/300101/30010107.pdf. Extrafdo em 11/07/2001. p. 53-54 

370 
PEEK, op. cit. e ALMEIDA, S. A meta de especializaqao no futuro dos porta is. Info Desktop Network. [s/d]. [on-line]. 
URL: http://www.infodesktop.com/infobusiness/estrategias/1/indexl.html. Extrafdo em 11/07/2001. 

371 Op. cit. 
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Os portais verticais sao geralmente divididos em de consumidores e corporativos. Os de 

consumidores tornam-se versao segmentada ou especializada de seus congeneres hori

zontais, nos quais se pode notar a busca por desenvolver rela<_;ao pautada pela afetivida

de com os usuarios, pelo estreitamento e fortalecimento de la~os. Os corporativos ou 

organizacionais possuern inumeras forrnas de divisao e classifica<_;ao e tern se tornado 

tendencia para institui<;6es de diversos tipos372
• A categoriza<;ao geral engloba principal

mente o papel que a centraliza<;ao na interface web oferece para a organiza~ao, isto e, se 

e para SUporte a decisao OU processamento cooperativo entre atores da institui<;ao373
• 

Nesta perspectiva, importa pouco quem sao OS usuarios das informa<;6es da corpora<;ao, 

seja o publico final de seus produtos e servi<;os, sejam fornecedores e parceiros ou pu

blico interno. 0 portal corporative instala uma l6gica de trabalho em que administra o 

usuario segundo seu papel e prove as informa<;6es e, em alguns casos, aplicativos e ges

tao cooperativa para que cada urn possa desenvolver sua participa<;ao no contexto da 

institui<;ao. Como explica Dias: 

"No mundo institucional, o portal tem o prop6sito de expor e fomecer informa
f6es especificas de neg6cio, dentro de determinado contexto, auxiliando os usu
arios de sistemas informatizados corporativos a encontrar as inforrnafi5es de 
que precisam para fazer frente aos concorrentes. 0 portal corporativo e consi
derado por Reynolds & Koulopoulos como uma evolw;;iio do uso das Intranets, 
incorporando, a essa tecnologia, novas ferramentas que possibilitam identifica
fiio, captura, armazenamento, recuperafiio e distribuifiio de grandes quanti
dades de info'I"YI1.af6es de mUltiplas fontes, intemas e externas, para os indivf
duos e equipes de uma instituifiio"374

• 

Reeursos 

Outre ponte a ser enumerado neste resumo sao os recursos, ferramentas, servi<_;os e 

aplica<;6es previstos para estar disponfveis no portal. 0 principal t6pico a ser destacado e que 

estes recursos sao prirnordialmente acessados por intermedio de interface web e, assirn, pelo 

navegador, com divisao em canais ternaticos. A partir do navegador, muitas vezes, e preciso 

372 
MCMAHON, T. Portals, portals, everywhere. (Organizational web portals). Information Outlook, Setembro de 1999, v. 3, 
n.o 19, p. 36. [on-line]. URL: http://web2.infotrac-custom.com/pdfserve/get item/l/Sde1094w6 13/SB236 13.pdf Ex-
trafdo em 20/07/2001. - - -

373 
DIAS, op. cit., p. 51-53. Sobre uma tipologia dos portais corporativos ver DIAS, p. 50-60 

374 ld. ibid., p. 53 
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acionar programas complementares, que se integram e estabelecem rela~5es com ele - como 

por exemplo os "tocadores" de audio e video (Real Player, Windows Media, entre outros) e 

tambem programas de acesso e leitura de documentos (Microsoft Word, Adobe Acrobat 

Reader). 

• Informa~oes: de toda especie, em quantidade elevada, que incluem desde notichirio 

geral e material de teor jornalistico, a informa~oes especializadas, indices economicos, 

previsao do tempo e presta~ao de servi~os. 

• Entretenimento: categoria extensa que inclui humor, quadrinhos, musica, audiovisuais, 

curiosidades, sites de "personalidades". E precise destacar a dificuldade em delimitar o 

entretenimento, pois ele tambem se torna estrategia e muito do que ha em urn portal se 

aproxima dele. Seja a informa~ao, sejam os jogos. 

• Jogos: diversoes eletronicas do tipo videogame e tambem do tipo quiz ( desafios). 

• Mecanismo de busca/ diret6rio: possibilidade de localiza~ao de conteudo espedfico 

tanto dentro do portal como fora. Em alguns, e possfvel estabelecer _distin~oes por tema, 

por idioma ou mesmo dentro de dominies geograficos espedficos, por meio de rnetodos 

de refinamento da pesquisa. 

• E-mail /webmail: o fornecimento de conta de correio eletronico e servi~o basico. Esta 

modalidade varia do servi~o exclusive para assinantes, as vezes corn numero limitado de 

endere~os, a contas livres e gratuitas. A (mica especificidade do e-mail neste contexte e 

a mobilidade, propiciando acesso pelo navegador a partir de qualquer localidade conec

tada. Em alguns cases, por meio de interface web tambem se gerencia o recebirnento e 

envio de e-mail vinculado ao telefone celular. Em geral, a identifica~ao do uswirio para 

que ele se mova pelas areas do portal e feita pela conta de correio eletronico. 

• Mensagens inst:antaneas: sistemas de troca de mensagens com usuaries previamente 

cadastrados que se encontram conectados a web simultaneamente. Assim, enquanto na

vegam pela web, podem se comunicar. 

• Hospedagem de sites pessoais ou de grupos de interesse: areas para inclusao de pagi

nas pessoais dos usuaries, que geralmente recebem, a partir da adesao ao servi~o, de

terminado espa<;o em urn servidor de web para depositar suas paginas ou de comunida

des que venham a formar. 
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• Canais de hate-papo: varias salas de chat divididas por idade, assunto, localidade, entre 

outras classifica<_;6es. Nestes canais, grupos de usuarios marcam encontros e tambem ha 

a promo~ao de conversas agendadas entre usuarios e "personalidades". 

• F6runs de discussao: espa~os em que ficam publicadas as opini6es de usuaries sabre 

assuntos determinados, a partir de menus que cobrem temas variados. 

• Disco 'virtual' I aplica<;oes desktop: possibilidade dos usuarios disporem de area para o 

armazenamento e recupera<_;ao de seus arquivos, a partir de interface web e senha. Ja as 

aplica<;6es desktop incluem servi<_;os associados a programas para administra<_;ao de in

forma~6es pessoais, disponiveis pela interface do navegador, como por exemplo proces

sadores de texto, agenda de endere~os, telefones e de compromissos e tambem "lem

bradores". 

• Personaliza<_;ao: abordagem que inclui sistemas que permitem ao usuario gerenciar tanto 

o recebimento de conteudo- isto e, definir, dentre as informa~oes disponiveis, quais 

devem compor as paginas que ele acessa- quanto interferir na sua apresenta<_;ao- alte

rar o layout padrao. A personaliza<_;ao esta atrelada ao gerenciamento de dados feito pelo 

portal para que possa reconhecer a identidade do usuario e lhe oferecer informa~6es e 

servi<;os segundo suas preferencias. 

• Acesso por celular/pager: possibilidade de integra<;ao de alguns servi~os do portal a 

partir destes dispositivos de acesso, como por exemplo notfcias e informa~oes diversas, 

envio e recebimento de e-mail. 

• Comercio/ parcerias: produtos a venda dos mais diversos tipos e tam hem contrata<_;ao 

de servi<;os. Nestes espa<;os, comumente com ofertas em areas perifericas das telas, os 

portais colocam os usuarios em contato com as empresas fornecedoras e recebem por

centagem pelas transa<;6es efetuadas a partir de suas paginas- na maior parte das vezes 

ha anuncios com apelos direcionados para o publico de cada canal do portaP75• 

375 
Ver: WAYNER, P. Prime real estate on the web: portals. New York Times on the web, 25/06/1998. [on-line]. URL: 
http://www.nytimes.com/library/tech/98/06/circuitslhowitworksl25portal.html. Extrafdo em 26/07/2001, e HARGITIAI, E. 
Open portals or closed gates? Channeling content on the world wide web. In: Poetics, v. 27, Is. 4, Maio de 2000, pp. 
233-253. [on-line]. URL: http://e5500.fapesp.br/cgi-
bi n/sciserv. pi ?collection= journals&journal =0304422x&issue=v27i0004&a rticle= 233 opocgccotwww&form = pdf&fi le=fi 
le.pdf. Extrafdo em 20/07/2001. p. 242 -
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A internet comereial 

0 portal esti inserido no contexto de urn movimento de fusoes, aquisi~oes e parcerias 

entre (a) companhias de infra-estrutura tecnol6gica de telecomunica~oes; (b) industrias de 

tecnologia informatica - hardware e software; (c) provedores de acesso a internet; (d) con

glomerados de midia e de entretenimento "convencional"; e (e) provedores de conteudo ou 

representantes de sites de informa~ao e servi~os. 

Para melhor compreensao deste contexto, e preciso retomar a citada "privatiza~ao" da 

internet376
• Thomas e Wyatt sugerem que a partir da saida da National Science Foundation 

da gestao da internet nos EUA, em 1991, as empresas que assumiram a tarefa o fizeram com 

a certeza de sua viabilidade comerciaP77 
- pode-se acrescentar, tambem, de sua condi~ao 

estrategica para a sociedade futura. Assim, a internet passa a ter direcionamento comercial 

como mais uma for~a na defini~ao do que ela vai representar com o fim do acesso restrito a 

institui~oes militares, governamentais, academicas e cientificas e a sua populariza~ao. 

Urn indicio parcial deste direcionamento, alegam, obtem-se ao comparar o que repre

sentavam numericamente os dominios de natureza comercial antes e agora. Em janeiro de 

1995, os dominios comerciais eram 47% (.come .net) contra 48% dos de natureza publica 

(.edu, .mil, .gov e .int) e 5% ligados a organiza~oes sem fins lucrativos (.org). Em julho de 

1998 estes numeros representavam respectivamente 71%, 26% e 3%378
• 

Utilizar a mesma l6gica para o Brasil ( usada tambem pelo Comite Gestor da Internet 

para propalar o crescimento da rede37~, seguindo os dados da Fapesp (Funda~ao de Amparo 

a Pesquisa do Estado de Sao Paulo), que controla o registro de dominios no Pais, pode com

plicar o comparative, pois aumentou a variedade de categorias de dominios: sao 24 para ins

titui~oes, 32 para profissionais liberais e uma para pessoas fisicas. Somadas sao amostra re

presentativa. Dos 442.701 dominios registrados ate 02/10/2001, 92,26% estao vinculados ao 

376 MANDEL, op. cit., p. 30 
377 THOMAS, G., WYATT, S. Shaping Cyberspace-interpreting and transforming the Internet. In: Research Policy, v. 28, Is. 

7, Setembro, 1999, pp. 681-698. [on-line]. URL: http://e5500.fapesp.br/cgi-
bi n/sciserv. pi ?collection= journals&journal =00487333&issue=v28i0007 &article= 681 scatti&form = pdf&file=file. pdf 
Extrafdoem 19/07/2001. p. 682-3 -

378 ld. ibid., p. 686 
379 Ver: COMITE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Crescimento da internet no Brasil. lndicadores [s/d]. [on-line]. URL: 

http://www.cg.org.br/indicadoreslbrasil-intemet.htm. Extrafdo em 03/10/2001. 
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.com.br, 0,36% a universidades, 0,69% a pessoas ffsicas e 2,39% a profissionais liberais380
• 

Esta visao nao basta para a avalias;ao numerica. Seria precise saber quantas paginas cada do

mfnio hospeda e quantos deles, apesar de estarem registrados, nao mais funcionam. Alem 

disso, o numero de paginas nao indica o tipo de informas;ao, ou melhor, os valores que tais 

paginas sustentam e o quao significativas elas sao, isto e, sua participas;ao na "economia" da 

internet. 

Os autores discutem em seu texto aspectos da politica tecnol6gica e fazem para isto urn 

resgate hist6rico da internet, tentando avaliar quais as fors;as definirao os caminhos da rede. 

Eles destacam as decis6es de padroniza<;ao que precisam ser tomadas para manter a ampla 

interconexao e atender aos interesses dos atores envolvidos nas suas definis;6es, o que vai 

acabar por favorecer esta ou aquela companhia, uma ou outra tecnologia e, no fundo, isto 

direcionara o potencial da rede. Sao protocolos e dispositivos responsaveis por conexoes e 

seu funcionamento. Em resumo, as interfaces tecnicas - e os padroes que estao por tnis de

las e definem seu uso, suas possibilidades e limitas;6es381
• 

Eles chegam a dois pontos interessantes: a polltica tecnol6gica caminha em dire<_;;ao a as

segurar que as empresas fornecedoras de tecnologia, que bancam a infra-estrutura, possam 

obter lucros; e a ideia da internet como algo nao comercial, anarquico, avessa a exploras;ao 

mercantil esta associada a legiao de antigos usuaries, que conheceram a face academica e 

livre da rede. Esta visao, afirrnam, tende a ficar cada vez mais distante pois os novos usuaries 

chegam a rede vendo com absoluta normalidade sua exploras;ao empresarial. 

"What is clear, though, is that the last change-from an academic 
infrastructure to a general commercial infrastrncture-has been extremely 
significant. Beginning perhaps with the decision of the US National Science 
Foundation in 1991 to allow commercial traffic across its network backbone, 
and given great impetus by the popularization of the World Wide Web which 
followed the introduction of the first graphical browser - Mosaic - in 199 3, the 
commercialization of the Internet has been the principal driver of growth and 
change. It has dramatically increased the variety of actors involved with the 
Internet's development and has opened up a set of possible, sometimes 
conflicting, paths to the Internet's future definition"382• 

380 REGISTRO.BR Dominios registrados por DPN- 02/1012001. Estatfsticas, Fapesp. [on-line]. U RL: 
http:/ /registro. fa pesp. br/estatisticas. html. Extra I do em 03/10/2001. 

381 THOMAS, WYATT, op. cit., p. 688-697 
382 ld. ibid., p. 682-3 

149 



A polftica tecnol6gica a que se referem Thomas e Wyatt, inserida no contexte da priva

tiza~ao, por sua vez, esta envolta pelo modelo economico que se difunde na "globaliza~ao". 

Nos EUA, no perfodo nao comercial, quem controlava o backbone da rede era a National 

Science Foundation (NSF) e, no Brasil, a Rede Nacional de Pesquisas (RNP) e a Fapesp 

mantinham os principais backbones383
• Hoje, sete institui~6es, alem da RNP gerenciam "es

pinhas dorsais"384: 

• Global One, empresa da area de dados da France Telecom, que passou recentemente 

por fusao com a Equant, de origem holandesa. A Equant/Global One possui representa

~6es de neg6cios em 220 paises e territ6rios. A France Telecom, segunda maior empresa 

de opera~oes no mercado de telecomunica~oes sem fio da Europa e a terceira em pro

vimento de acesso de internet, possui 54,4% das a~oes com direito a voto385
• No merca

do brasileiro, a operadora de telefonia fixa lntelig mantem acordo de interconexao com 

a Global One: esta aumenta sua atua~ao em territ6rio nacional, enquanto aquela passa a 

ter acesso a 1.400 pontos de presen~a no mundo386• A Intelig, por sua vez, e resultado 

de cons6rcio entre a National Grid (50%), maior empresa privada de transmissao de 

energia eletrica do Reine Unido, a France Telecom (25%), e a Sprint (25%), norte

americana, que atua em sistema de telefonia local e sem fio e provimento de internet387
• 

• Banco Rural, apesar do canal de alta velocidade constar no site do Comite Gestor em 

nome do banco, ele e controlado por meio da Vento, empresa de desenvolvirnento de 

produtos/servis;os de internet, que afirma: "queremos ser o instrumento facilitador rnais 

eficaz e confiavel do processo de expansao da Internet, nessa grande conexao entre pes

soas, comunidades e institui~oes de todo planeta"388• A Vento e urn provedor corporati

ve voltado para o mercado de pequenas e medias empresas, criado em seternbro de 

2000, e controlado pela Bell Canada International, Velocom e Qualcomm, acionistas da 

Vesper, empresa que atua no mercado brasileiro de telefonia fixa. Em outubro de 2001, 

383 MANDEL, op. cit., p. 30-31 
384 

COMITE GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, op. cit. 
385 

EQUANT. France telecom and Equant announce completion of transaction. Press Releases. Junho de 2001. [on-line]. 
URL: http://www.globalone.net/content/xml/press_news_29_06_01a.xml. Extrafdo em 05/10/2001. 

386 
IDG NOW!. Global One e lntelig unemforr;as no mercado brasi!eiro. 10/05/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow.terra.com. br/idgnow/telecom/2001/05/0024. Extrafdo em 06/10/2001. 

387 
INTELIG. Hist6ria. Mundo lntelig. [on-line]. URL: http://www.intelig.corn'port/mundo_inteliw'historia/index.stm. Extraldo 
em 06/10/2001. 

388 
VENTO LTDA. Quem somes. [on-line]. URL: http://www.vento.com.br/corporate/who.asp. Extrafdo em 05/10/2001. 
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a Vesper Business, unidade de servi<;os da empresa que atende o mercado corporative, 

assumiu o controle da Vento pois esta "nao estaria atendendo as expectativas dos inves

tidores, que para buscar resultados e reduzir despesas, decidiram integrar as duas opera

<;6es". A Vesper Business oferece servi<;os nas areas de transmissao de voz, dados e in

ternet389. 

• IBM, gigante norte-americana da informatica, entre as mais tradicionais empresas de 

tecnologia do mundo. 

• Unisys Brasil, subsidiaria da Unisys Corporation, empresa de tecnologia informatica. 

• SBT On-line, ligada ao grupo de empresas de Silvio Santos, cuja mais conhecida e o 

Sistema Brasileiro de Televisao. 

• Embratel, ex -estatal brasileira, esti ligada a World Com Group J que control a 51,79% 

das a<;6es votantes390. A empresa norte-americana possui neg6cios nas areas de voz, 

transmissao de dados e internet, com sua aten<;ao voltada ao mercado corporative, pro

vendo conexao a internet em mais de 1 00 paises por intermedio de seu backbone glo

baP91. Uma de suas subsidiarias eo MCI Group, que possui servi~os de telefoniaJ men

sagens (pagers) e provimento domestico de internet, voltado ao mercado de consumido

res e pequenos neg6cios392. 

• Universo OnlineJ ou UOL Inc .. Embora conste no site do Comite Gestor a propriedade 

do UOLJ e sabido que o provedor repassou suas opera<;6es de acesso para a Embratel, 

pela venda da empresa de infra-estrutura, a AcessoNet, e concentra-se hoje no provi

mento de conteudo393. Nao se sa be, porem, se a negocia<;ao incluiu o backbone. De 

qualquer maneira, a Embratel e a retaguarda na presta<;ao de servi<;os de acesso do 

389 
FREIRE, S. VesPer Business assume Vento; CEO e afastado da pontocom. IDG Now!, 8/10/2001. [on-line]. URL : 
http://idgnow.terra.com.br: 1485/idgnow/business/2001/10/0043. Extraido em 09/10/2001. Ver tambem: FREIRE, S. 
Vesper Business deve crescer 20"/o com incorporar;ao da Vento. IDG Now!, 8/10/2001. [on-line]. URL: 
http:/ /idgnow. terra .com. br: 1485/idgnow/busi ness/200 1/10/0046. Extraido em 09/10/200 1. 

390 
EMBRATEL. Principais acionistas. Estrutura aciom\ria, Relat6rio Anual 2000. [on-line]. U RL: 
http:/ /www.em bra tel. net. br/relatorioa nua Vportugues/07 _ estrut_ aciona ria/pri nc _ acionistas. htm. Extra ide em 05/1 0/2001. 

391 
WORLDCOM GROUP. Global overview. About WorldCom, 2001. [on-line]. URL: 
http://www.worldcom.com/about/corporate informatiorv'global overview. Extrafdo em 05/10/2001. 

392 
MCI GROUP. Overview MCI Group. About MCI. [on-line]. URL~ http://www.mci.corrv'about mci/mciGroupOverview.jsp. 
Extraido em 05/10/2001. -
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INFO EXAME. UOL vende provedor de acesso para a Embratel. Plantae Info, 09/11/2000. [on-line]. URL: 
http://www2.uol.eom.br/info/aberto/infonewsll12000/09112000-17 .shl. Extraido em 09/07/2001. 
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UOL. Entretanto, vale ressaltar novamente a composi~ao do UOL Inc.: Grupo Folha 

(35,3%), Grupo Abril (35,3%), PT Multimedia (17,9%), subsidiaria da Portugal Tele

com, e outros acionistas menores (10,1%), como o Morgan Stanley e o Credit Suisse 

First Boston394
• APT Telecom controla no Brasil a Telesp Celular e a Global Telecom 

(telefonia m6vel) e atua nas area de telefonia fixa (Portugal), m6vel (Portugal, Brasil, 

Marrocos), TV por assinatura, jornais, revistas, radio, cinemas, provimento de acesso e 

de conteudo para a internet e comercio eletr6nico, o portal Sapo395 em Portugal, e tam

bern participa do Banco1.ne~96• Recentemente aguardava a aprova~ao da Anatel (Agen

da Nacional de Telecomunica~oes) para uma parceria com a Telefonica que iria garantir 

o servi~o a 10 milhoes de clientes de telefonia celular em Sao Paulo, Santa Catarina, Pa

rana, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia e Sergipe397
. Isto eqiiiva

leria a 60% do mercado. A Telesp Celular fechou parceria com a Terra Mobile, do gru

po Telefonica, para fornecer a seus clientes de celular conteudo e servic;os do portal de 

telefonia m6veP98
• A PT Multimedia tambem possui participa~oes no site de notfcias 

Invest News, do grupo que controla a Gazeta Mercantil e na Idealyze399
, empresa da 

Editora Abril, que controla os sites TCinet, de noticias sobre tecnologia, e Paralela, por

tal dirigido ao publico feminino400• 

0 movimento de fusoes, aquisi~oes e parcerias que aproxima empresas das cinco areas 

citadas, tern dois pontes importantes a considerar: de urn lado, nao ha muitas certezas sobre 

como conquistar a hegemonia e, como consequencia disso, as empresas assumem neg6cios 

concorrentes. Esta movimenta~ao tomou corpo com a desregulamenta~ao do setor de comu

nica~oes nos EUA, a partir da nova legisla~ao, em 1996, que substituiu a Lei de Telecomuni

ca~oes de 1934. A Lei de 1996 come~ou a ser debatida em 1992 e foi alvo de intense lo-

394 FREITAS, R. Participar;ao dos s6cios do VOL muda um pouco, op. cit. 
395 

URL: http://www.sapo.pt. Ver sabre isso: PT MULTIMEDIA. PT-Mu!timedia.com (BVL: PTDN.IN) divulga resultados do 
1° semestre de 2001, op. cit. 

396 ld. ibid. Ver: URL: http://www.bancol.net 
397 IDG NOW!. PT nomeia CEO para a joint venture com a Telefonica no Brasil. 23/04/2001. [on-line]. URL: 

http:/!idgnow.terra.com.br/idgnow/business/2001/04/0102. Extrafdo em 07/10/2001. 
398 

IDG NOW!. Telesp Ce/ular fecha parceria com Terra Mobile para WAP. 06/04/2001. [on-line]. URL: 
http:/!idgnow.terra.com.br/idgnow/telecom/2001/04/0012. Extrafdo em 07/10/2001. 

399 ACESSOCOM. Ugay6es cruzadas. AoessoCom, Boletim Analise do dia. 23/04/2001. [e-mail]. Enviado por EPCOM
Institute de Estudos e Pesquisas em Comunica~o, em 20/04/2001, para <oricardo@iar.unicamp.br>. Disponfvel para 
consulta a partir da URL: http://www.acessocom.com.br. 

400 INFO EXAM E. Abril pode vender parte do VOL para PT. Plantae Info, 05/10/2001. [on-line]. URL: 
http://www2.uol.eom.br/info/aberto/infunew~102201/05102001-22.shl. Extrafdo em 06/10/2001. 
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bby.401 Cafram as barreiras que restringiam a area de atuac;;ao das companhias: a partir dela, 

empresas de infra-estrutura poderiam tambem vender servic;;os e informa<;6es402
• Dizard Jr. 

aponta que os grandes neg6cios na area de comunica<;;6es norte-americana - a "farra das fu

s6es"403- comec;;aram na decada anterior, especificamente nos anos de 1984 e 1985404 e ga

nharam novo folego nos anos 90. Sua obra analisa o cemirio polftico e econ6mico do setor 

afetado pelas alterac;;oes tecnol6gicas dos ultimos anos. Ele preocupa-se principalmente com 

possfveis a halos que a noc;;ao de liberdade de expressao e o acesso democratico a informa<_;;ao 

- materializados pela Primeira Emenda - possam sofrer com alterac;;6es provocadas pelo fator 

tecnol6gico no processo de convergencia e, principalmente, pela concentra<_;;ao economica na 

propriedade dos meios de comunica<_;;ao. Certas negociac;;oes ficaram celebres, como a com

pra da rede ABC pela Capital Cities Communications ( decada de 80) e depois sua incorpo

ra<_;;ao pela Walt Disney Companl05; a criac;;ao da Time Warner em (1989) e a posterior 

aquisi<;;ao da CNN (1995)406; a alian<;a entre a rede de TV NBC e a Microsoft (1995), ge

rando a MSNBC407, com atuac;;ao em cabo e internet. 

A "febre dos portais" esta relacionada nao s6 com o cemirio particular dos EUA, mas 

com o processo de desregulamenta<_;;ao e de modificac;;oes no setor de telecomunica<;6es e 

mfdia, que ocorreu de modo geral no mundo, como reflexo das alterac;oes tecnol6gicas e da 

convergencia. E vern embalada em contexte de concentrac;;ao economica e forma<_;;ao de oli

gop6lios. Dertouzos cita as alterac;;oes da Comissao Europeia para a "Sociedade Global da 

Informac;;ao" e transformac;;6es infra-estruturais na Asia408. Rifkin aponta o acordo entre 60 

pafses, assinado em 1997 na Organizac;ao Mundial do Comercio, para acabar com o mono

p6lio estatal e abrir o mercado global de telecornunicac;;oes (em torno de US$ 600 bi

lh6es)409. Como resultado, por exemplo, em julho de 1998, surgiu parceria entre a AT&T e a 

British Telecom para fornecer servic;;os de telefonia, internet e dados a empresas em mais de 

401 
DIZARD JR. A nova mfdia. Rio de Janeiro :Jorge lahar Editor, 2000. p. 113 

402 ld. ibid., p. 112 
403 ld. ibid., p. 267 
404 ld. ibid., p. 132 
405 ld. ibid., p. 126-167 
406 ld. ibid., p. 35 
407 ld. ibid., p. 148-149 
408 DERTOUZOS, op. cit., 42-45 
409 RIFKIN, A era ... op. cit., p. 181 
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cern pa1ses410
• No Brasil, entre os reflexes, este processo resultou na privatiza~ao do sistema 

telefonico com a venda da Telebras e das "teles". 

Ha de se notar, contudo, que neste mercado muitas vezes as empresas assumem postos 

de concorr~ncia (como mencionado). Em 1998, por exemplo, quando a disputa por saber 

quem iria fornecer a infra-estrutura padrao para a "superestrada da informa~ao" se acirrava, 

nos EUA, entre empresas de telefonia e TV a cabo, operadoras, empresas de tecnologia da 

informa~ao ~ provedores de conteudo se uniram e formaram o Cable Broadband Forum para 

combater o padrao ADSL, que amplia a largura de banda dos cabos telefonicos tradicionais 

(de cobre), e propagar as "vantagens" do acesso a rede via TV a cabo. Por outro lado, varias 

das empresas participantes da iniciativa, como Microsoft e Intel, atuavam em cons6rcio pa

ralelo, com o objetivo de estimular o uso da tecnologia ADSL 411 • Em 1995, a Seagram apre

sentava participa~6es acionarias na Universal e na Time Warner.412 Uma econornia de rede e 
baseada em alian~as de curto prazo, indica Rifkin. 

Na comunica~ao on-line, a corrida pelos portais foi marcada por esta movimenta~ao. A 

AOL adquiriu a Mirabilis (criadora do ICQ), a Netscape firmou parceria corn a Sun Mi

crosystens (produtora da linguagem Java, basica em aplica~6es para a web)~ com o Grupo 

Cisneros (Venezuela) e a Bell Atlantic e comprou a MovieFone413• No infcio de 2000, a AOL 

anunciou o famoso neg6cio bilionario com a Time Warner. Menos de quinze dias depois, 

anunciou que a Time Warner comprou a EMI, industria fonografica inglesa414 • No Brasil, o 

setor de tecnologia de informa~ao levou o pr~mio de campeao das fusoes e aquisi~6es, se

gundo pesquisa da consultoria KPMG, com 44 no anode 2000415 • 

Tr~s pontos parecem importantes a partir deste panorama. 0 primeiro e que as grandes 

companhias nao perderam o interesse na web e na sua utiliza~ao futura, embora os numeros 

divulgados demonstrem que poucas tern conseguido lucro. Mesmo com as recentes oscila-

410 ld. ibid., 182 
411 

NICCOLAI, J. Operadoras de TV a cabo americanas se unem contra ADSL. IDG Now!, 05/06/1998. [on-line]. URL: 
http://www. uol.com.br/idgnow/busca/0605c3.htm. Extrafdo em 07/08/1999. 

412 RIFKIN, A Era ... op. cit •• p.l81 
413 

CAMARGO, N ., BECKER. M. Dos porta is a grande muralha. In: Contato. Revista Brasileira de Comunica<;ao, Arte e Edu
cac;:Bo. Brasflia: Senado Federal, gabinete do Senador Artur da Tavola, pp. 47-63. Ano 1, n.0 3, jan./mar. de 1999. p. 
53 

414 DIZARD, 2000, op. cit.. p. 34 
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GREGO, M. Portais unidos vencerao? Antena Digital, Info Exame, dezembro/2000. [on-line]. URL: 
http://www2.uol.eom.br/info/iel77/2lantena.shl. Extrafdo em 06/10/2001. 
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~6es nas perspectivas dos neg6cios da chamada nova economia, elas nao pararam de injetar 

dinheiro e de se interessar pela rede. 

Em segundo lugar, a viabilidade dos neg6cios on-line ainda e incerta e isto gera concen

tra~ao de companhias por fusees, aquisi~6es e parcerias. Esta estrategia tambem e vista como 

necessaria pois e preciso oferecer conteudo e servi~os suficientes - em variedade tematica, 

com atualiza~ao e utilidades de toda especie -, ja que a norma e agradar ao maior numero 

possfvel de usuarios. Para os neg6cios, as alian~as sao vistas como alternativa para sobreviver 

e garantir audiencia. A l6gica subjacente seria a necessidade de se obter elevados indices para 

tornar o esfor~o viavel, ao mesmo tempo que esta audiencia exige quantidade e rotatividade 

de conteudo416
, 0 que nao e possfvel para pequenas estruturas: a l6gica dos portais. 

Hargittai destaca que e preciso conteudo que tenha legitimidade e qualidade aceitiveis 

e os portais tern feito acordos com empresas reconhecidas em seus campos ou regioes da era 

"pre-web". Os acordos, salienta, muitas vezes privilegiam tam bern empresas que ja tenham 

alguma experiencia on-line e demonstrem ressonancia com o publico. 

It is important to note that such issues as econami~s of scale probably also play 
a role in the decisions of portals to partner with other large established 
companies. By a making a deal to offer co-branded material from a big content 
producer, a portal gains immediate access to thousands of records and updated 
information encompassing an entire topic area instead of portal company 
personnel facing the burden of finding information individually on all related 
subtopics. In addition to co-branding and deals, there have also been a number 
of mergers and acquisitions in the fielcf417• 

Este panorama sugere concentra~ao que se reflete negativamente na diversidade de con

teudo, entendida como pluralidade de vis6es ou, em outras palavras, conduzindo os portais 

para urn nivelamento por meio do uso do mfnimo denominador comum, segundo a autora418
• 

Recentes iniciativas do IG sao exemplos elucidativos. De urn lado, o provedor especiali

zou seu conteudo por meio de acordo com a Rede Anhangi.iera de Cornunica~ao (que publi

ca os jornais Correio Popular e Diario do Povo, em Campinas-SP), produtor de peso e 

abrangencia regional. 0 diretor de conteudo do IG, Matinas Suzuki, diz que e precise buscar 

quem conhece o mercado local: 

416 
GREEN, H. The skinny on niche portals. Business Week, 26/10/1998. [on-line]. URL: 
http://www. busi nessweek.corn/1998/43/b360 114l.htm. Extrafdo em 20/07/2001. 

417 HARGITIAI, op. cit., p.243 
418 ld. ibid., p. 243-244 
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"0 IG da apoio com infra-estrntura, capacidade de acesso e uma serie de fer
ramentas de internet de dimensiio nacional e intemacional que, muitas vezes, 
para um grupo local, requer um investimento muito pesado. Neste modelo, 
cada um trabalha na sua especificidade. 0 conjunto tem que ser algo maior do 
que cada empresa conseguiria isoladamente"419• 

De outro, adquiriu o HPG, servic;o de hospedagem gratuita - associado a ideia de co

munidade -. Fundado em marc;o de 2000, o HPG ocupava em junho de 2001 o terceiro Iu

gar em audiencia na web, conforme dados do Ibope eR.atings, e com sua aquisic;ao o IG pulou 

do setimo lugar para o segundo, com penetrac;ao de 57%420. 0 IG, que significa Internet 

Gratis para o publico e Internet Group do Brasil no meio empresarial, e controlado pela G P 

lnvestimentos e Banco Opportunity421 e conta com a operadora de telefonia Telemar como 

fornecedora de sua infra-estrutura de acesso422• 

Outra que chamou a atenc;ao foi a incorporac;ao do portal Zip.net, de propriedade da 

PT-Multimedia, pelo UOL. A empresa portuguesa pagou ainda US$ 100 milhoes e recebeu, 

pelo conjunto dos investimentos, 17,9% das a~oes cia UOL Inc. A Portugal Telecom mantem 

neg6cios corn a Telefonica, que controla o Terra-Lycos. A Telefonica, por sua vez, fechou 

acordo de servi~os de rede para a AOL na Europa e America Latina. AOL, Terrae UOL dis

putarn acirradamente tanto o mercado de acesso a internet, quanto o de conteudo no Brasil. 

Ern terceiro Iugar, a partir de Thomas e Wyatt e suas coloca~oes sobre a polftica de tec

nologia, pode-se arriscar uma hip6tese- que necessitaria ser desenvolvida e investigada: para 

os pianos das grandes cornpanhias, neste processo de concentrac;ao, nao e interessante ainda 

que a internet seja neg6cio facilmente viavel. Ela nao estaria suficienternente dornesticada 

para garantir as empresas terreno lucrative, corn a recompensa de seus esfor~os. Os autores 

fazern referenda a problemas anteriores de restric;ao do potencial do servi~o telefonico pelas 

ernpresas, pois, elas ainda nao possuiam garantias de que seus mercados seriarn preserva

dos423. A partir disso, pode-se expandir 0 raciocinio. A pergunta que fica e: sera que OS pro-

419 
LEITE, A. Parceria cria o maior portal do interior. Correio Popular Digital, 23/07/2001. [on-fine]. U RL: 
http://www.cosmo.com. br/cpopular/digital/materias/economia/0 10722 _ materias _ economia _ eco03 .shtm. Extrafdo em 
23/07/2001. 

420 
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htlp://idgnow.terra.com.br/idgnow/business/2001/07/0166. Extrafdo em 07/10/2001. 

421 
BIANCONI, C. Provedores brasifeiros procuram o interior. Web Insider, 19/03/2001. [on-fine]. URL: 
http://webinsider.zip. net/vernoticia .shtml ?id = 521. Extrafdo em 09/07/2001. 
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blemas de viabilidade econ6mica da internet nao estariam vinculados a estrategias para eli

minar as chances de pulverizas;ao das empresas/servis;os que serao lucrativos na rede ao 

mesmo tempo que os grandes atores do mercado de comunicac;ao aguardarn que "corajosos" 

pioneiros gastem seu tempo, criatividade e dinheiro encontrando formas interessantes de 

explorar a rede, enquanto rnarcam sua presenc;a em frentes estrategicas? 

A aproximac;ao entre ernpresas de telecomunicac;oes e provedores de acesso se cia, no 

Brasil, tambem porque a legislas;ao vigente impede que elas vendam servi<;os de provimento 

diretamente para os consurnidores. Esta barreira esta prevista para cair no inkio de 2002 e, 

entre outros motivos, a aproximac;ao com provedores de conteudo torna-se estrategica para 

que elas possam agregar valor a seus servis;os para o momento ern que puderem abordar dire

tamente o usuario final, conforme analise registrada pelo Epcom424• 

Estudos sobre as tecnologias emergentes de comunicas;ao, analises e notfcias na impren

sa, ressaltando as caracteristicas e distinc;oes em relas;ao as anteriores, tambem chamadas de 

convencionais, levam a supor que a atuas;ao das empresas, ern especial dos grandes conglo

merados, esta pautada por duas quest6es principais. De urn lado, este novo meio e rnais fle

xfvel e aberto e as empresas nao sabem como explora-lo apropriadamente. De outro, e preci

se observar cuidadosamente a maneira como a criatividade humana se apropria da rede para, 

entao, investir alto no desenvolvirnento de produtos para o publico. Steve Outing trata desta 

dificuldade das empresas ern lidar com as condis;oes de trabalho criadas pelas caracterfsticas 

da internet. Cita, por exernplo, a convivencia entre produtores de conteudos rivais em urn 

mesmo portal e tambem das dificuldades em se estabelecer parametres de relas;6es entre 

fornecedores de conteudo e sites a partir de clausulas de exclusividade que antes eram regi

das com base em regionalidade. Ou mesmo da dificuldade em "monetizar" o conteudo na 

web
425

• Lemos aponta que a "portalnomics", neologismo que procura designar o modelo eco

nomico que se forma em torno da aproprias;ao da internet pelas grandes corporas;6es, pode 

ser encaixada neste memento no que poderia ser chamado de "darwinismo" digital. 
11A possibilidade de cansolidafiio do modelo dos portais reflete o Jato de que a 
economia da Internet relativizou a visiio inicial de franca oportunidade para 
todos os tamanhos e tipos de neg6cios e empresas. Ha autores que consideram 

424 
ACESSOCOM. Ligar;Oes cruzadas, op. cit. 
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http://www.uol.eom.br/internet/parem/par101199.htm. Extraido em 11/11/1999. 

157 



que a Internet esta passando porum periodo "evolucionista", onde somente os 
empreendimentos mais adaptados e mais fortes sobreviveriio." 426 

0 drama recente da popular revista on-line Salon fornece urn exemplo. Tida como pu

blica~ao de posicionamento a esquerda no cenario norte-americano e conquistando mesmo o 

status de "cult", a revista passa por dificuldades para manter-se no ar. 0 neg6cio busca meios 

para se tornar viavel mesmo depois de seis anos de existencia e de boa repercussao junto ao 

publico. Suas a<;6es foram retiradas da bolsa da nova economia, a Nasdaq, no infcio do ano e 

a dire<;ao da revista alega que precisaria de US$ 7,5 milhoes para cobrir mais seis meses de 

atividades427
• A autora de texto publicado no IBL News e categ6rica: 

"La clave parece estar en los lectores: si estos estan decididos a crear un nuevo 
modelo informativo, sosteniendo con sus cuotas la revista, la estructura 
tradicional de los media tendra un motivo de preocupaci6n. Si no, la 
informaci6n seguira siendo una mercancia financiada, en buena parte, por la 
industria y la banca tradicional. El pUblico habra demostrado que le da igual 
recibir una informacion sutilmente manipulada e Internet habra servido de 
poco"428. 

A era do acesso 

Jeremy Rifkin, no livro A era do acesso - a transifiio de mercados convencionais para 

networks eo nascimento de uma nova economia, elabora uma reflexao sobre a l6gica crescen

te no cenario politico, econ6mico e cultural da sociedade contemponinea - ou, pelo menos, 

nos 20% dela com acesso pleno ao consumo e a tecnologia429
• Mesmo que seu trabalho apre

sente pontos questionaveis - ainda que possa estar enganado sobre o declfnio da propriedade 

no retrato que faz da conjuntura de transi<;ao -, sua analise sobre as for<;as que atuam no 

cenario da "nova economia" oferece parametres para a compreensao do fenomeno dos por

tais. Vale recuperar as teses do autor. 

A Era do Acesso configura-se progressivamente nao por rela<;6es de troca entre vende

dores e compradores, cujo fundamento basico e a propriedade e as regula<;6es em torno do 

426 
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"que e meu eo que e seu", mas pela economia de redeem que as relas;oes migram cada vez 

mais para o modelo de acesso a bens e servis;os entre fornecedores e usuarios, servidores e 

clientes. Comenta Rifkin: 

"Lembre-se de que em wna economia de rede, propriedades de todos os tipos 
continuam a existir, mas e menos provavel que haja troca. V endedores e com
pradores cedem lugar a fomecedores e usuarios. 0 ato de alienaqao da praprie
dade - a troca negociada entre vendedor e comprador - que e o ceme do que 
constitui um sistema de mercado, e menos freqiiente. Aproveitar o acesso de 
CUrtO prazo e mais importante que comprar e ter posse de longo prazo. Trans
formar um relacionamento entre partes em commodity para acessar e partilhar 
propriedades tangiveis e intangiveis e a essencia da abordagem baseada em 
rede a vida comercial." 

"Embora seja mais provavel acessar todas as formas de propriedade que com
pra-la em uma economia de rede, vale a pena repetir que a propriedade tangi
vel esta se tomando cada vez mais marginal ao exercicio do poder econ6mico, e 
a propriedade intangivel esta se tornando rapidamente a forqa definidora em 
uma era baseada no acesso. Ideias na forma de patentes, direitos autorais, 
marcas registradas, segredos comerciais e relacionamentos - estiio sendo usadas 
para forjar um novo tipo de poder economico composto de megafomecedores no 
controle de redes expandidas de usuarios"430• 

Rifkin desenha extenso painel de motivos para tais alegas;6es, no qual elenca diversos 

pontos, entre eles que a economia est:i cada vez mais concentrando valor em "ativos intangf

veis", a propriedade perde importancia enquanto processes de terceirizas;ao e leasing ganham 

terreno. 0 crescimento do modelo de franchising, em que ha uma relas;ao tfpica entre for

necedor do know-howe usuario de marca e tecnologia de neg6cio que nao as adquire, apenas 

paga pelo direito de uso, e urn dos argumentos levantados pelo autor para demonstrar a l6gi

ca que movimenta a "Era do Acesso". 

0 modele economico preferido da Era do Acesso, aponta Rifkin, e a industria cinema

tografica de Hollywood, com larga experiencia em abordagem organizacional de rede. Esta 

perspectiva se desenvolveu a partir das adaptas;oes necessarias pelo crescimento da televisao 

na sociedade431
• Os estudios distribufram a estrutura volumosa dos primeiros anos numa 

rede de fornecedores menores que se unem temporariamente ern projetos espedficos. 

430 ld. ibid., p. 47 
431 ld. ibid., p. 19-20 
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Combinam habilidades especializadas, profissionais independentes, custos menores de mao

de-obra e estrutura. 

"Deve ser enfatizado, contudo, que embora a abordagem de redes a organiza
qiio comercial tenha trazido um numero crescente de empresas menores para a 
indU.Stria, os grandes estUdios e empresas de entretenimento ainda exercem o 
controle sobre grande parte do processo, devido a sua capacidade de financiar 
parcialmente a produqiio e controlar a distribuiqiio do produto. [ ... ] A chave 
para manter o controle efetivo sobre a indU.Stria, dizem Aksoy e Robins, sempre 
girou em torno do controle do acesso aos canais de distribuiqiio"432• 

lmporta, de sua visao, destacar, para alem da "nova economia", pontes que ajudam a 

compreender o portal. A Era do Acesso e aquela em que as pessoas pagarao para usufruir, 

para utilizar temporariamente e nao para possuir. Nesta l6gica, o tempo torna-se a medida 

fundamental das rela~oes, assim como a experiencia pela qual as pessoas pagarao, criando 

uma commodity central. 0 capitalismo passa a se configurar principalmente como cultural, 

nao mais como industrial. Toda experiencia que pode ser "embalada" e colocada. a disposi~ao 
dos "usuaries" como mercadoria torna-se relevante no comercio. 0 entretenimento, as for

mas de lazer, o turismo, os ambientes simulados, estilos de vida, hens simb6licos ( os produ

tos se tornam suporte para imagens e estilos admirados e desejados pelos consumidores), 

manifesta~oes culturais de toda a especie sao passfveis de apropria~ao pelas empresas para 

alimentar as rela~oes de acesso. 

432 ld. ibid., p. 22 
433 ld. ibid., p. 79-80 

"A Era do Acesso e definida, acima de tudo, pela crescente transformaqao em 
commodity de toda a experiencia humana. Redes comerciais de todos os tipos e 
formas navegam pela Web em torno da totalidade da vida hurnana, reduzindo 
todo o momento de experiencia vivida em status. Na era do capitalismo, ca
racterizada pela propriedade, a enfase era vender hens e serviqos. Na econo
mia ciberespacial, a transformaqao de hens e seroiqos em commodities torna-se 
secundaria a transformaqiio das relaqi5es humanas. Manter a atenqao de ven
dedores e clientes na nova economia de redeem ritmo acelerado, em mudanqa 
constante, significa controlar o maximo de tempo possivel. Ao passar das tran
saq6es distintas de mercado que sao realizadas dentro de lirnites de tempo e 
espaqo para a transfomzaqiio de relaqi5es em commodity que se estendem infi
nitamente pelo tempo, a nova esfera comercial assegura que parte cada vez 
maior da vida diaria passa a ser refem de resultados financeiros"433

• 
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A experiencia vivida - e a teatralidade - sao parc1metros centrais no processo que ele 

aponta, tendo o tempo, entao, como valor maior a ser compartilhado pelas vias comerciais. 

Neste contexto, surge esfon;o de marketing para transformar as rela~6es humanas, corn ex

ce<;ao das familiares, em commodities. Desenvolvem-se estrategias mercadol6gicas para a 

gestao dos relacionarnentos entre clientes e fornecedores eo centro de aten~ao dos "rnarke

teiros" nao e, como antes, o produto, mas o consumidor. Desponta a ideia, cada vez mais 

freqi.iente, de Valor ao Longo da Vida- (Lifetime Value). 

"A nova ideia em marketing e concentrar-se na participafdo do cliente, e nao 
na participaqao de mercado. Peppers e Rogers alegam que na economia de rede, 
"voce nao tentard vender um unico produto ao maximo de clientes possivel. Em 
vez disso, tentard vender a um unico cliente o maximo de produtos possivel
em um longo periodo de tempo, incluindo diferentes linhas de produtos""434

• 

0 valor ao longo da vida e calculado a partir da proje<;ao do "valor atual de todas com

pras futuras, deduzido dos custos de marketing e dos servi<;os ao cliente para assegurar e 

manter relacionamento para a vida toda"435• A gestao deste relacionarnento vital1cio entre 

fornecedor e usuario torna-se possfvel por meio das tecnologias inforrnaticas e dos softwares 

que permitem "ricas redes de interconexoes" entre as partes e possibilitam "transformar em 

commodity todo aspecto da experiencia vivida de uma pessoa, na forma de urn relaciona

mento comercial"436
• 0 conjunto de recursos necessarios para tal abordagem do marketing 

tern sido denominado de "tecnologias-R". 

434 ld. ibid. 
435 ld. ibid., p. 81 
436 ld. ibid., p. 82 

"As tecnologias-R se expandem para englobar todas as experiencias de vida de 
uma pessoa. 0 poder dessas ferramentas de marketing reside na capacidade de 
criar um ambiente abrangente para organizar a vida pessoal e reestruturar o 
discurso social. Visto que elas se tornam cada vez mais um meio bdsico de co
municaqao entre as pessoas, as tecnologias-R podem ser usadas para reconfigu
rar as categorias fundamentais de existencia social. J a nos circulos de marke
ting, a conversa gira em tomo de maneiras de usar as tecnologias-R para criar 
novos tipos de comunidades formados de pessoas com ideias similares que po
dem se reunir por terem interesses compartilhados em uma dada atividade, ini
ciativa ou interesse comercial. Ha uma consciencia crescente entre o gerencia
mento e os especialistas de marketing de que estabelecer as chamadas "comuni
dades de interesse" e a maneira mais efetiva de captar e manter a atenqiio do 
cliente e de criar relacionamento para toda a vida. As empresas tornam-se as 
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portarias dessas comunidades recentemente definidas e, mediante pagamento, 
concedem acesso a clientes a essas novas arenas sociais, tao cobi9adasJJ437• 

0 panorama trac_;;ado pelo autor - a partir da divisao das esferas basicas da vida em eco

nomica ( recursos), polltica (participac_;;ao) e cultural ( realizac_;;ao e engrandecimento do self), 

de Daniel Bell- ressalta a cada vez maior subordinac.;;ao das noc_;;6es de participa~ao democra

tica e de direitos individuais e da esfera da cultura ao sistema de consume e aos direitos de 

consumidor438
• Rifkin alega que as experiencias que formam o liame da cultura estao sendo 

apropriadas para consume. Ate ha poucos anos, diz, nao se falava em industrias da experien

cia ou economia da experiencia. Agora, compra-se acesso a experiencia vivida. "As industrias 

da experiencia, que incluem toda gama de atividades culturais de viagens ao entretenimento, 

estao dominando a nova economia global''439
• Neste cenario encontram-se principalrnente a 

industria do lazer e do turismo, a transformac.;;ao dos espac_;;os de convivencia- anteriormente 

publicos - em espac_;;os de relac_;;6es comerciais (como o shopping center), a industria do entre

tenimento e diversao com seus filrnes, videos, brinquedos, games, apresenta~oes esportivas, 

parques de diversao, livros, revistas, musica, entre tantas manifestac_;;6es. 

A isto, acrescente-se a caracterfstica performatica dos servic_;;os prestados. Ou seja, a re

lac.;;ao servidor-cliente estacada vez rnais contaminada por dramaturgia, encenac;;ao, ern que o 

efeito, a estetica, assumern importante papel na constituic_;;ao das experiencias vividas. Basea

do ern te6ricos como Erwing Goffman, Rifkin parte do pressuposto de que as intera~6es 

humanas sao urn drama e seguem prindpios similares aos do teatro440
, agora ern extensao 

para as mais variadas esferas da vida, sejam os neg6cios, seja o entretenimento. 

437 ld. ibid., p. 89 
438 ld. ibid., p. 114 
439 ld. ibid., p. 117 
440 ld. ibid., p. 133 
441 ld. ibid., p. 177 

"[ ... ] a perspectiva dramatUrgic a fornece exatamente a metodologia certa para 
fazer sentido dessa nova forma de conduzir os neg6cios. Coloca as comunica
roes no corarao da atividade humana, redefine o self em terrnos relacionais, 
torna a experiencia em si um acontecimento teatral e transforrna. a propriedade 
em simbolos que ajudam as pessoas a representar seus varios papeis dramtiti
cos, a medida que eles entram e saem rapidamente de redes de experiencias vi
vidas, cada um representando um aspecto diferente de sua hist6ria de vida. A 
perspectiva dramatUrgica e, na analise final, uma descriqiio vivida do estado 
mental que acompanha o estagio mais novo de capitalismo global"441

• 
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Rifkin estabelece, entao, uma hierarquia do cenario econ6mico e cultural: 

"A prodUfao cultural sera o principal campo de at'Uafiio do comhcio no seculo 
XXI. Na Era do Acesso, a produ~ao cultural ascende ao primeiro nivel da vida 
economica, enquanto as infotmaf6es e servi~os passam para o segundo, a fa
bric~ao para o terceiro e a agricultura para o quatro. Todos os quatro niveis 
continuam o processo de metamorfose de um sistema baseado ern rela{;oes de 
propriedade para aquele baseado no acesso. E todos os quatro niveis farao 
uma parte maior de neg6cios embutida em relacionamentos de rede operando 
entre os mundos da superficie terrestre eo ciberesp~o"442• 

0 porteiro 

Para o autor, entao, torna-se fundamental a posi~ao ocupada pelos responsaveis em con

trolar o ingresso neste ambiente, determinar quem e em que condi~oes tera acesso as expe

riencias. Ele cita portais- "as varias passagens e rotas em redes"- e porteiros- "as institui

~6es e indivfduos que determinam as regras e condi~6es de admissao e controle"443
• Apesar 

de nao utilizar o termo interface, ha impllcita em sua no~ao a ideia de que o poder na era do 

acesso sera exercido pelos intermediaries e pelas instancias de media~ao. Cementa o autor: 

"Como as relafoes de propriedade, as relafoes de acesso devem criar distin
~6es. Com a propriedade, a distin~ao e entre aqueles que tem e aqueles que nao 
tem posses. Com o acesso, a distin~ao e entre aqueles que estao ligados e 
aqueles que estao desconectados. Tanto as relafoes de propriedade quanto as 
de acesso, entao, sao relacionadas a inclusao e a exclusiio. [. .. ] No Ultimo caso, 
a separ~ao e entre aqueles que estao dentro e aqueles que estiio fora_ E medi
da em termos quantitativos pelo numero de redes de que se faz parte e em ter
mos qualitativos pela incorpor~ao das re~oes de alguem e pelas conexi5es 
com os outros. Em uma sociedade constrnida em tomo da propriedade privada, 
que tem o capital fisico e controla os meios de produqiio esta em posiqiio de de
terminar quem tem sucesso. Em uma sociedade constntida em tomo das rela
~6es de acesso, quem tem os canais de comunic~ao e controla as entradas para 
as redes determina quem joga e quem fica no banco de reseroa"444

• 

Assim, explica ele, e justificavel que as grandes corpora~6es de tecnologia, entreteni

mento e telecomunica~6es passem a se posicionar nos pontes de entrada para o novo mundo, 

comprando provedores de acesso, de conteudo e mecanismos de busca. "Elas percebem que 

442 ld. ibid., p. 135 
443 ld. ibid .• p. 144-5 
444 ld. ibid., p. 145 
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quem controlar os portais para o ciberespa~o exercera vasto controle sobre a vida das pessoas 

no seculo XX1"445
• A corrida pelos postos estrategicos, visfvel pelas constantes notfcias de 

megafusoes, acordos e parcerias nos mercados de comunica~ao e tecnologia, demonstra a 

meta das corpora~6es para se tornarem a "(mica provedora de residencias e empresas para 

toda a variedade de servi~os de comunica~6es e culturais"446• 

"Ser capaz de controlar tanto a infra-estrntura de comunic~oes quanta o aces
so aos portais que centenas de milhoes de pessoas usariio para se comunicar, 
hem como muito do conteUdo cultural que flui pelos fios e pelo espectro, da as 
empresas de midia globais um poder sem paralelo"447• 

A partir da ideia de porteiro, Rifkin recupera a discussao iniciacla per Kurt Lewin, em 

1947, sobre o gatekeeper, com especial repercussao para os estudos de jornalismo. A ideia 

em torno do guardiao do portae e a das instancias que controlam os fluxes ern certos canais 

de algumas arenas sociais. No jornalismo, a no~ao foi apropriada por David White, em 1950, 

para discutir como se davam o controle do fluxo na informa~ao noticiosa na imprensa. Isto e, 

na complexa dinamica do jornalismo, como se processavam as decisoes que acabavam por 

definir o que deveria ser noticiado e o que estaria fora da edi~ao de urn jornaL Dizia ele: 

Our purpose in this study was determine some preliminary ideas as to why this 
particular wire editor selected or rejected the news stories filed by the three 
press associations (and transmitted by the "gatekeeper" above him in Chicago) 
and thereby gain some diagnostic notions about the general role of the 
"gatekeeper" in the areas of mass communications"448

• 

White afirmava que ha diversos pontes na rede de decis6es do jornal que sucessivamen

te interferem no fluxo informacional e que funcionam como especie de gatekeepers. Da fon

te ao revisor, depois de passar pelo reporter e principalmente pelo editor-chefe, ou mesmo 

na estrutura interna das agendas de noticias, cada ponte da cadeia exerce algum grau de in

fluencia. Contudo, ele define seu interesse na palavra final do editor, que seleciona I 0% e 

descarta 90% de todo o material que recebe diariamente para tentar compreender como se 

da esta escolha e averiguar o grau de subjetividade e de objetividade do processo decis6rio 

do que publicar, espantando-se, ao final de sua pesquisa: "how subjective news really is"449
• 

445 ld. ibid. 
446 ld. ibid., p. 181 
447 ld. ibid., p. 183 
448 WHITE, D. The "gatekeeper": a case study in the selection of news. In: DEXTER, L., WHITE, D. People and mass com

munications. New York : Free Press, 1964. p.164 
449 ld. ibid., 162-172 
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Walter Gieber, clando continuiclade as preocupa~5es de White, desenvolve outra pes

quisa centrada no jornalista, nos seus recursos e nas coen;oes que atuam no ambiente de tra

balho450. Sua conclusao e direta: 

"News does not have an independent existence; news is a product of men who 
are members of a news-gathering (or a news-originating) bureaucracy. But the 
questions remains: how "subjective" is the news? Very much so, in my opinion. 
This answer implies a particular definition of "subjective". If one means a 
expression of the individuality of the communicator, the answer is that there is 
some subjectivity. It appears to me that the reporters individuality is strongly 
tempered by extrapersonal factors". [. .. ] 

"News is what newspapermen make it"451 • 

Lewin associava a administra~ao dos "port5es" ao processo fundamental que permitiria 

compreender a din~mica da sociedade e de suas institui~5es de forma mais clara452
• Sobre os 

porteiros, ele escreveu: 

A decisiio deles depende em parte de sua ideologia - ou seja, de seu sistema de 
valores e cren9as que determinam o que eles consideram como "born" ou 
"ruim" ... Assim, se pensamos em tentar reduzir a discrimina9ao dentro de uma 
fabrica, um sistema escolar ou qualquer outra instituifiio organizada, nos ... 
vemos que ha executivos em diretorias que decidem quem entra na organiz~iio 
e que fica de fora, que e promovido e assim por diante. As tecnicas de discrimi
~ao nessas empresas sao intimamente ligadas aqueles mecanismos que fazem 
a vida dos membros de uma organiz~iio fluir por canais definidos. Assim, a 
discrimi~iio esta basicamente ligada com problemas de gerenciamento, com 
as ~oes de "porteiros" que determinam 0 que e feito e 0 que nr1o e feito"453

• 

Com a internet esta discussao tern sido retomada no jornalismo por conta, entre outros 

motives, da tao falada liberdade de escolha do "usuario" sobre a informa<_;ao que quer e a que 

nao quer ver. Estudiosos tern debatido se o papel primordial do jornalista, como instancia 

que recorta e reproduz a realiclade e a interpreta em forma de notfcia, sera atenuado pelo 

jornalismo on-line ou nao. Singer pergunta: 

"The 'Net, and its user-friendly World Wide Web graphical overlay, is the best 
example yet of a postmodem medium; it provides the opportunity for creation 
of a highly personal pastiche, in which all importance, all meaning is relative to 
an individual perspective. Users can find anything ~hey want online. They 

450 
GIESER, W. News is what newspaperman make it. In: DEXTER, L., WHITE, D. op. cit., p. 173-182. 

451 ld. ibid., p. 180 
452 

RIFKIN, A Era ... op. cit., p. 146 
453 

LEWIN apud Rl FKIN, A Era ... op. cit., p. 147 
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don't need someone else to do the picking and choosing. They don't need 
someone else to decide what!s important. They don't need someone else to digest 
and package their information. They don't need someone else to interpret that 
information for them. Or do they?"454 

A resposta aponta para a postura do profissional em procurar se tornar urn born inter

prete, fonte confiavel, mais que mero seletor de fatos, alega. Bardoel e Deuze, por exemplo, 

acreditam que o jornalismo na era da rede (network journalism), como institui<_;ao, muda sua 

autoridade, pois assume modelo de menor verticalidade, eo usuario agora tern maior auto

nornia para encontrar informa<_;ao: ocorre desintermedia<_;ao, na combina<_;ao entre possibili

dades da tecnologia e consumidor ativo. Por outro lado, dizem, aumenta a necessidade de 

orienta<_;ao com o crescimento da informa<_;ao disponfvel, surgindo problemas de sele~ao: dois 

lados da mesma moeda. Para os autores, o jornalismo deveni combinar um modelo menos 

paternalista e autoritario a urn modelo critico que tenha como base a orienta<_;ao do cidadao 

consumidor numa sociedade em que a informa<_;ao torna-se o centro da economia455
• 

Volkov456
, estudioso e entusiasta da area de neg6cios on-line, afirma que o crescimento 

da informa<_;ao disponfvel torna os portais cada vez mais necessaries. Primeira solu~ao para a 

abundancia informacional, os mecanismos de busca tornaram-se ineficientes, e o excesso de 

informa<_;oes coloca muitos custos aos usuaries: para procurar, monitorar e tambem para se 

encontrar o "publico-alvo", que na web se apresenta pulverizado. 0 portal seria o espa<_;o que 

poe ordem no caos informacional e produz pre-sele<_;ao para os seus usuaries terem uma rela

<_;ao de maior eficiencia com a informa~ao. Resolve problemas de sele~ao, monitoramento de 

atualiza~ao de dados de qualidade e facilita a defini<_;ao do publico-alva, alem criar uma espe

cie de cfrculo virtuoso (!?): "The more content the portal aggregates, the more useful it 

becomes to the users. The great number of users attracts more partners and offers more 

oportunities to aggregate content"457 . 

Hargittai salienta que a explosao informacional da web exige visibilidade para que algo 

se torne relevante. A pesquisadora parte do pressuposto que ha consideravel diferen~a entre 

454 
SINGER, J. Online journalists: foundations for research into their changing roles. In: Journal of Computer Mediated Com
munication, v. 4, setembro/1998. [on-line]. URL: http://www.ascusc.orgljcmcivol4/issue1/singer.html. Extrafdo em 
13/0412000. 

455 BARDOEL, J., DEUZE, M., op. cit. 
456 VOLKOV, V. Personalized content aggregation at web portals: tailoring the content bundle based on content provider's 

credibility. 1999. Tese de doutoramento. College of Business Administration, Georgia State of University. [on-line]. Tre
cho disponfvel a partir do Digital Dissertations: URL: http://wwwlib.umi.com/dissertations. Extrafdo em 19/11/2000. 

457 ld. ibid., p. 6 
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algo "estar" na web e urn conteudo ao qual os usuaries estao realmente expostos- a distin~ao 

entre "meramente disponivel" e "facilmente acessivel"458• Sua discussao direciona-se ao hens 

culturais, principalmente a musica, rnercado em que tradicionalmente, diz, produ<;ao e dis

tribui~ao sao dois pontos-chave. No caso da rnusica, a tecnologia facilitou a prodU<;;ao e a 

distribui~ao pela internet. Contudo, a abundancia de informa~ao e a escassez de aten<;ao dos 

usuaries tornam o problema da distribui~ao ainda complexo. 

"On the World Wide Web, portal sites are the main gatekeepers between the 
creators and consumers of cultural products on the network. [ ... ] However, 
because the barriers of entry are so law, a huge amount of cultural products 
flood the market leaving the user ovenuhelmed with the task of navigating 
trough the vast amount of options offered online. Given this situation, the 
central concern is no longer what products, but what consumers hear and know 
about".459 

A discussao sabre o gatekeeper e comumente pontuada pela ideia de que o jornalismo, 

como fenomeno simb6lico, e parte atuante na constru~ao da realidade e da concep<;ao que a 

sociedade tern de si rnesma. Por urn lado, o ernbaralhamento cognitive apontado por Cas

tells e a ideia de que os portais favorecem urn arnbiente hibrido, corn diversos tipos de mani

festa~ao, faz expandir a ideia de gatekeeper e acreditar que ele se torna arnpliado pela web. A 

pergunta que fica (feita por Hargittai4~ e: como e que os usuaries encontram inforrna<;ao na 

web? As maneiras de se chegar a pagina ou ao endere~o sao muitas, passando do conheci

mento previo, que pode ser a indica~ao de urn amigo ou de publica<;ao, prograrna de TV, 

radio, a meios de pesquisa, dos quais os mais conhecidos sao os mecanismos de busca e os 

diret6rios. Na sociedade contemporanea, de rela~6es complexas, e diffcil crer na possibilida

de da realidade menos mediada e sirn, no minima, de que se a tecnologia produzir queima 

de etapas intermediarias convencionais, ela ira substituir certas instancias de media<;ao por 

outras, talvez menos transparentes. Na melhor das hip6teses, por exernplo, se o usuario ago

ra e estimulado a buscar noticias, servi~os e entretenimento, entre informac;;oes abundantes e 

a partir das facilidades tecnol6gicas, ele tende a necessitar de mecanismos de busca e o ga

thering sera feito por urn sistema que, em muitos casas, tern suas sugest6es principais condi

cionadas a acordos de publicidade ou interesses das companhias donas do servic;;o, na maioria 

458 HARGITTAI, op. cit., p. 234-235 
459 ld. ibid., p. 236 
460 ld. ibid., p. 238 
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das vezes nao explicitos. Ou seja, neste casos, os primeiros resultados apontam ou para links 

do proprio portal ou para sugest6es acertadas em contratos461 • 

0 gatekeeper coloca em evidencia o controle do fluxo de informa~ao e se confunde2 as

sim, com a no~ao de interface, como tambern acontece com o portal. Contudo, esta metafo

ra fornece a interessante condi~ao de por ern cena a conota~ao de poder que o termo inter

face camufla, como se as instancias de media~ao fossem neutras. 

Alfabetiza~ao 

Alem destes aspectos, o portal tambem continua a cumprir a fun~ao educativa dos pri

m6rdios dos servi~os on-line. Agora, contudo, nao se trata apenas de vender urn servi~o, mas 

urn estilo de vida. A institui~ao do "web lifestyle", a passagem para o "novo mundo", a cons

tru~ao da utopia vendida pelos apologistas da tecnologia esta nitidarnente relacionada aos 

portais. A verba que as companhias de web gastam na mfdia convencional para promover e 

legitimar a necessidade dos consumidores estarem integrados no processo e forte sintoma do 

ponto de convergencia de esfor~os que o portal se tornou. Em contrapartida, ele e a chave 

para "alfabetizar" a legiao de consumidores potenciais que ainda nao aderiram as benesses da 

tecnologia. A simples observa~ao dos discursos dos anuncios publicitarios veiculados em di

versas mfdias, tratando de como e facil e simples se integrar ao rnundo "maravilhoso" da 

web. Bordoes como "todo brasileiro tern direito a urn e-mail" ou "extraterrestres venham 

para o Terra" ou o anuncio do UOL em que uma senhora, tfpica integrante de gera~ao ante

rior ao advento da microinformatica, fornece "assessoria" a urn jovern interessado em "en

trar" na internet pelo provedor sao nftidos exemplos. 

Outro indfcio evidente, por exemplo, eo convenio entre as Organiza<;6es Globo- res

ponsavel pelo portal Globo.com- e a Caixa Economica Federal, que propoe o financiamento 

de urn milhao de computadores para pessoas com renda mensal de ate R$ 300. 0 acordo 

preve linha de financiamento de R$ 1,6 bilhao, como oferecimento de conexao pela Globo, 

que ate agora mantinha-se apenas como provedora de conteudo. Por ora, a Globo.com ofe

recera acesso apenas aos participantes da promo~ao, denominada "Clic com a Gente" 
2 

mas 

depois se lan~ara no mercado brasileiro. A carnpanha, que custou R$ 20 milhoes e cujo carro 

461 
WEB INSIDER. Pague para aparecer. 05/03/2001. [on-line]. URL: http://webinsider.zip.net/vernoticia.shtml?id=486. 
Extrafdo em 09/07/2001. Vertambem THOMPSON, M. Mecanismos ... op. cit. 
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chefe e o comercial de 1V - mas inclui merchandising e anuncios em diversas midias -, e 
protagonizada pelo casal de irmaos Sandy e Junior, de forte apelo entre os jovens e camadas 

rnais populares e de rnenor poder aquisitivo do publico. 

A AOL, por sua vez, firmou parceria corn o SBT e lan<_;ou o "computador do milhao", 

para vender equipamentos com acesso pelo provedor. Entre as iniciativas de massifica<_;ao do 

acesso, a AOL patrocinou o Rock'n Rio e fez alian<_;a com o Banco Itau para prover acesso 

para 1,5 milhao de seus sete milhoes de clientes no Pais. "A AOL nao esti focada em fazer 

rnudar quem esti trabalhando com outro provedor, mas em tornar a Internet melhor e rnais 

facil, a partir do ponto de vista de quem ainda nao e usuario", disse 0 presidente da subsidia

ria brasileira em encarte especial da revista da Kalunga, atacadista de produtos de informati

ca e papelaria, por ocasiao de nova parceria - urn texto com todas as caracterfsticas de press 

release de alta elabora<_;ao462 • 

Vale ressaltar que a disputa dos portais esta marcada por duas ideias: a de que eles for

necem "tudo" o que usuario precisar, a mao- ou a urn clique de mouse-; e, com importan

cia, ser o ponto inicial, a interface primeira que ira conduzir o usuario na internet. Wayner, 

por exemplo, cita computadores da Compaq projetados com botao no teclado, que, quando 

pressionado, abriria o navegador e levaria o usuario direto ao Altavista, site da companhia463
• 

A Microsoft, por sua vez, enfrenta processo na justi<_;a norte-americana sob a acusa<_;ao de 

truste. 0 caso tern suas raizes em 1991 e trata de supostas praticas ilegais para for<_;ar o rner

cado de hardware e software a favorecer seu arnbiente operacional. Entre os pontos tratados 

ao longo do caso, estao a integra~ao do navegador Internet Explorer ao seu sistema operacio

nal Windows 95 e acordos para a inclusao de icones de provedores de conteudo na barra de 

navega~ao do software e de seu pr6prio servi<_;o, a Microsoft Network (MSN)464
• Recente

rnente, a ernpresa aposta de novo no sistema operacional para favorece-la na disputa do mer

cado de navegadores da web que trava, em especial, com a Netscape. 0 fato do seu navega

dor, o Internet Explorer 6.0, vir no pacote do sistema operacional Windows XP, alem de 

oferecer rnaior integra<_;ao com o arnbiente e recursos aprimorados, tem na inercia dos usua-

462 REVISTA KALUNGA. Nunca foi tao tacit. Suplemento especial America Online, a no XXIX, n. 0 125, junho de 2001. 
463 WAYNER, op. cit. 
464 Ver sobre isto: I DG NOW! Microsoft na Mira : A Unha do Tempo dos Processes. IDG Now!, Microsoft na Mira : Entenda o 

Caso. [on-line]. URL: http://idgnow.terra.eom.br/idgnow/microsoft/entenda.html. Extrafdo em 30/10/2001. E tambem: 
JOHNSON, S. Cuitura da Interface, op. cit., p. 43 
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rios o ponto-chave para a briga, segundo a imprensa especializada465
• Advogados ligados a 

grupos de defesa de interesses publicos e de consumidores nos EUA assinaram documento 

em que alegam que o novo sistema operacional (XP) ira ampliar a condi~ao rnonopolista da 

Microsoft, em rela~ao ao mercado de sistemas operacionais e navegadores para a web466
• 0 

UOL, por sua vez, oferece aos seus assinantes o programa de conexao, o Discador, que ao 

completa-la abre automaticamente o navegador e carrega a pagina inicial do portal, ternan

do-a visao obrigat6ria ao usuario no infcio de sua jornada on-line. 

Passagem para o mesmo 

Conforme o apresentado ate aqui, o portal pode tornar-se algo de amplitude no pano

rama da comunicas:ao e da cultura contemporaneas. Neste trabalho, abordam-se os portais, 

ou melhor, os megaportais de informa~ao e entretenimento. Grosso modo, a pratica e reunir 

conteudo e servi~os em quantidade suficiente para tentar agradar aos diversos tipos de usua

ries/ consumidores da rede a partir de urn unico endere~o, ou, em outras palavras, sob o 

guarda-chuva de uma mesma companhia - antes do que com as melhores ou mais relevantes 

informa~6es467 -, com seus acordos e parcerias. Ap6s a analise do contexte em que eles se 

desenvolvem, parece interessante destacar alguns aspectos envolvidos nesta discussao, antes 

que se passe adiante. 

Urn portal reune, entao, a partir dos dados apresentados, o lado pratico que e relative a 

urn pacote de recursos e que integram a l6gica resumida pelos quatro ces- conteudo, comu

nica~ao, comunidade e comercio - e o quinto, contexte, e o projeto de uma economia polfti

ca da internet, que faz dele proposta peculiar de aproprias:ao do "ciberespa~o" eo coloca 

como estrategico no cenario da disputa de mercado e de tentativa de controle e gestae das 

comunicas:oes futuras. 0 portal e urn website expandido, que assume posi~ao relevante a 

partir da nos:ao fundamental de que e preciso ser o primeiro, o ponto de liga~ao inicial entre 

o consumidor e a internet. Este pacote de recursos, ja listados, procura criar ambiente de 

conveniencia para o usuario, fornecendo a impressao de que tudo o que ele precisa em rela-

465 
PC WORLD. Internet Explorer 6.0 trava guerra de recursos corn Netscape. IDG Now!, 28/09/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow.terra.com. br/idgnow/interneV2001/09/0090. Extraido em 07!10/2001. 

466 
IDG NOW!. Windows XP amplia monop6/io daMS, dizem advogados. 26/09/2001. [on-line]. URL: 
http://idgnow.terra.com. br/idgnow/business/2001/09/0086. Extraido em 31/10/2001. 

467 
ZDNET. What is a portal? I know Yahoo! is one, but what exactly is it? Help & How-To, 15/12/1998. [on-line]. URL: 
http://www.zdnet.com/filtefS'/printerfriendly/0,6061,917140-77,00.html. Extraido em 22/07/2001. 
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~ao a web esta a sua disposi~ao neste espa~o. Obviamente, cada portal adota urn regime de 

beneffcios para utilizar como apelos principais e criar contexte que lhe garanta identidade. 0 

UOL aposta na informa~ao e no entretenimento. 0 Yahoo1, na simplicidade e na praticidade 

de seus servi~os: localiza~ao de informa~oes, e-mail e outras utilidades. 

Os megaportais introduzem na web a abordagem massiva. A personaliza~ao que e trata

da entre suas caracterfsticas e urn processo de simula~ao do reconhecimento de identidade, 

gra~as as possibilidades de processamento de inforiJ?.a~ao do computador. Com base nos 

procedimentos de identifica~ao do usuario, do oferecimento de recursos personalizados, 

alem do uso de ferramentas de comunica~ao, o portal busca estabelecer abordagem relacio

nal, em perspectiva que pode ser aproximada a analise de Rifkin sobre as tecnologias-R. Isto 

o leva claramente para a explora~ao afetiva, em proposta emocional que permita gerar iden

tifica~ao entre o portal e o usuario. Nesta tatica, o usuario precisa criar la~os com o espa~o, 

precisa desenvolver sentimento de perten~a e, por isso, a ideia de comunidades e tao valori

zada quando se fala em web, como as pr6prias pesquisa de audiencia indicam ao listar os en

dere~os de hospedagem gratuita bern posicionados ( ver capitulo anterior) eles estao na base 

do desenvolvimento de comunidades. A propria diferencia~ao entre Iugar e nao-lugar, como 

a propoe Marc Auge468
, baseia-se na distin~ao entre espa~o como qual se mantem rela~ao 

afetiva - e atribui-se significado - e aquele que nada diz. 

"Ora, se um lugar pode ser definido como identitario, relacional e hist6rico, 
um espafo que niio pode se definir segundo estas tres categorias definira um 
niio-lugar". 
[. •• } 

110 nii.o-[ugar e diametralmente oposto ao espafO investido de sentido, per
sonalizado. Ele e representado pelos espafOS pUblicos de rtipida circu/..afao, 
tanto fisicos como de imagens: metro, aeroporto, estafoes rodoviarias, novelas, 
Jornal Nacional ... "469 

Ou, como prefere Levy, citando Michel Serres: "Os seres humanos nao habitam apenas 

no espa~o ffsico ou geometrico, vivem tambem, e simultaneamente, em espa~os afetivos, 

esteticos, sociais, hist6ricos: espa~os de significa~ao, em geral"470
• Parece que as formas de 

intera~ao, os modos de estfmulo a participa~ao do usuario em sites - ou mesmo do especta

dor de programas de TV, jornalfsticos ou nao, com suas enquetes que pedem a manifesta~ao 

468 
Apud COLETIVO NTC. Espa~. territ6rio e espar;o virtual. In: COLETIVO NTC. Pensar pulsar: cuftura comunicacional, 
tecnologias, velocidade. sao Paulo, Edic;6es NTC, 1996. p. 141-174 

469 ld. ibid., p. 147 
470 LEVY, P. A inteligencia coletiva : por uma antropologia do ciberespa~~- sao Paulo: Loyola, 1998. p. 126 
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por meio de endere<;o na web - servem a esta proposta de cultivo de relacionamento1 de la

<;os1 do desenvolvimento de afetividade. 

Internet massiva 

Castells1 em sua analise sobre a cultura que se desenvolve na •• sociedade em 

rede" 1 afirma que dificilmente a comunica<;ao mediada por computador tera a mesma 

penetra<;ao social que tern a TV. Ele avalia: 

"Primeiramente, a CMC niio e um meio de comunic~iio geral nem o sera num 
futuro prOximo. Embora seu uso se expanda em ritmo fenomenal, a CMC ex
cluira a maior parte da humanidade por um longo periodo de tempo, ao con

trario da televisiio e outros meios de comunicaqiio de massa. ( ... ) Sem duvida, 
esse cenario vai mudar com o tempo, mas o indice de difusiio da CMC intera
tiva dificilmente alcanqara o da televisiio porum longo periodo da hist6ria"471

• 

Apesar de mudan<;as significativas terem ocorrido desde que ele publicou origi

nalmente isto1 em 19961 importa o paralelo entre a penetra<;ao do portal como fen6-

meno hegemonico na web 1 seja em nfvel mundial - como demonstram os dados da 

Alexa Research - seja em sua manifesta<;ao peculiar no Brasil. Se a organiza<;ao em 

rede1 tema do extenso estudo de Castells1 traz como caracteristica a arquitetura hori

zontal que fornece flexibilidade1 esta pode ser "tanto uma for<;a libertadora como 

tambem uma tendencia repressiva1 se os redefinidores das regras sempre forem os 

poderes constituidos"472• Ou1 como sugere Levy com seus seis prindpios do hipertex

to1 a estabilidade da rede deve ser fruto de urn trabalho473• Ou1 ainda, se a web pode 

ser analisada pelo rizoma de Deleuze e Guattari1 os portais configuram-se como pon

to de esfors;o para restabelecer o modelo da arvore1 centrado1 territorializado: atuam 

para a quebra dos prindpios que indicam a internet como espa<;o de virtualidades, de 

indetermina~ao, de potencia, de auto-organiza<;ao. 

"Contra os sistemas centrados ( e mesmo policentrados), de comunictlfdo hie
rarquica e lig~oes preestabelecidas, 0 rizoma e um sistema a-centrado niio hi
erarquico e niio significante, sem General, sem memoria organizadora ou au
t6mato central, unicamente definido por uma cir~ao de estados"474

• 

471 CASTELL$, op. cit., p. 382 
472 ld. ibid., p. 78 
473 ' . LEVY, As tecno/oglas._., op. cit., p. 25 
474 DELEUZE, GUATTARI, op. cit., p. 33 
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Como parte de modele centralizador, como ponte de esfor~o e conten~ao da "abertura" 

introduzida nas comunica~oes com a internet, o portal vincula-se necessariamente a estrate

gias politicas e economicas: torna-se espa~o de luta para a difusao e manuten~ao do modele 

sociocultural que possui rafzes no capitalismo globalizado. A integra<_;ao do "acesso" por in

termedio das interfaces web e de dispositivos m6veis- telefonia e pagers, entre outros- di

reciona o debate para as empresas de telecomunica~oes e de software. Se o estilo de vida 

web se consolida, quais sao as institui<_;oes que atuarao como porteiros7 isto e, como ponto de 

passagem obrigat6rios? 0 fa to da Microsoft deter, em junho de 2000, segundo dados da 

WebSideStory, 86% do mercado mundial de browsers (navegadores)475 indica pistas para se 

buscar resposta. 

Na mesma dire~ao, esta a iniciativa da Gemstar-TV Guide International, proprietaria 

do guia que sera a tela inicial quando o telespectador ligar sua TV interativa. Segundo infor

ma~oes reproduzidas pelo Acessocom, o guia centralizani as escolhas da programas;ao da TV, 

oferecendo cerca de 500 canais, quando quem nao assina-lo terci alga entre 60 e 70, confer

me o dono da patente, Henry C. Yuen. Hoje, ele conta com 100 milh6es de lares utilizando 

o sistema e os dados apresentados pela empresa apontam que os telespectadores dos EUA 

voltam ao guia em media quatro vezes por hora. A Gemstar tern o apoio dos fabricantes de 

TV. Analistas dizem que a primeira telae o territ6rio mais importante a controlar476
• 

0 portal assume a caracteristica de ernissor de informa~6es na web, no tradicional mo

dele da comunica~ao massiva, buscando rela~ao unilateral. Dissemina urn estilo de vida cujo 

fundamento principal e a aposta de urn conjunto de for~as economicas e polrticas na passivi

dade. 0 modele que o portal desenvolve acredita na apatia dos usuaries e se baseia tambem 

na suposta capacidade "magica" dos meios de comunica~ao em controlar o publico, em edu

ca-lo, na visao viciada de que e possfvel adestrar a diversidade humana. Impoe padroes e 

direciona a apreensao deste novo meio, configurando-se como bra~o da industria cultural. 

Jeremy Rifkin salienta que nao se falava em industria da experiencia antes do floresci

mento da Era do Acesso. Contudo, os portais - "megasites" - aqui referidos tornam-se a face 

da industria cultural em tempos de internet, considerando-se a conceitua<_;ao feita por Ador-

475 WEB WORLD. Internet Explorer X Netscape. Webmetrics, Web world, [s/d]. [on-line]. URL: 
http://idgnow. terra .com. br/webworld/webmetrics/wm0001. Extra fda em 10/11/2001. 

476 ACESSOCOM. Gemstar quer sera porta para a TV interativa. AcessoCom, Analise do Dia, 16/04/2001. [on-line]. URL: 
http://www.acessocom.com. br/Deta I he Titulo.asp ?N umeroPasta = 330&Codigo T exto= 15666. Consultado em 1 0/11/2001. 
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no e Horkheimer477
• A crftica da cultura elaborada por eles e publicada originalmente em 

194 7 parece adequada para analisar esta recente estrategia. 0 portal pode ser aproximado de 

forma geral a no~ao, seja por sua rela~ao com o consume e a proposi~ao da. cultura como 

mercadoria produzida em escala, seja pela estandardiza~ao de conteudo, a inclusao da diver

sidade sob a mesma l6gica mercantil e dos objetos, a concep<;ao de escolha entre diferen<;as 

fabricadas, o universe de semelhan~as e uniformidade, a racionalidade tecnica como proces

so primordial ou a suposta satisfa~ao adiada por desejos estimulados, ou, ainda, a cia indivi

dualidade e da interatividade simuladas. 

0 portal se inscreve na l6gica do discurso persuasive de que fala Eco- e que sera abor

dada no proximo capitulo -, adotando estrategias densas de sedu~ao e utilizando conteudos 

de carater massificado, de alto teor apelativo, espetacularizado, de modelos estereotipados. 

Nao fosse esta a proposta, links para canais e esta~oes como os das revistas Playboy e Sexy e 

areas como a de personalidades da TV e das "paradas de sucesso" nao apareceriam com tanta 

freqiiencia e destaque na pagina inicial do UOL- para verificar isto, basta acessar diariamen

te e observar como as chamadas para estes sites persistem mais que a maioria das outras - e 

nao teriam seus eqUivalentes destacados em outros megasites como presenc;a obrigat6ria478
• 

Trata-se de tema ja extensamente debatido entre pensadores vinculados a Teoria Crftica. 

"0 principia basico consiste em lhe apresentar tanto as necessidades, como 
tais, que podem ser satisfeitas pila indtistria cultural, quanto em, por outro 
lado, antecipadamente, organizar estas necessidades de modo que o consumi
dor a elas se prenda, sempre e tiio s6 como eterno consumidor7 como objeto da 
indtistria cultural. Esta nao apenas lhe inculca que no engano se encontra a 
sua reali~ao, como ainda lhe faz compreender que, de qualquer modo, deve
se contentar com 0 que e oferecido"479• 

A no<;ao de industria cultural fornece, antes, a ideia de que se trata de processo de con

trole e organiza<_;ao desta nova modalidade de comunica<_;ao, em princfpio, consideracla como 

propensa a anarquia e a liberdade. E da inser~ao dos valores disseminados na circula~ao de 

hens culturais em escala, sob a l6gica do mercado que, como assinalam Adorno e Berkhei

mer, possui como base o esclarecimento como "mistifica<_;ao das massas". Trata-se cia utiliza-

477 
ADORNO, T., HORKHEIMER, M. A industria cultural : o iluminismo como mistificagao das massas. In: LIMA, L. Teoria da 
cu/tura de massa. sao Paulo: Paz e Terra, 1990. p. 159-204. 

478 
No portaiiG, ganha destaque permanente o site Morango, de ensaios sensuais com ninfetas, cujo equivalente, no portal 
Terra, eo The Girl. 

479 
ADORNO, HORKHEIMER, op. cit., p.179 
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~ao da verdade como ideologia ou da conversao da razao em mito, principalmente pela pro

palada liberdade de escolha do usuario, a supremacia de sua decisao na sele~ao do que ver ou 

nao, na ideia de que o processo s6 caminha se houver a interven~ao do usuario e da mencio

nada abundancia de informa~ao. E precise marcar que o conteudo distribufdo pelo portal 

possui acentuado carater ideol6gico, ou rnelhor, mostra-se comprometido no nfvel dos vale

res que difunde. E, como apresentado, o portal ocupa a lideran~a de audiencia no Brasil. 

"A indttstria cultural tem a tendencia de se converter em um conjunto de 
protocolos, e, por esta razao, de se tamar o irrefutavel profeta do existente. 
Entre a altemativa representada pela falsa noticia individualizada e pela 
verdade manifesta, ela sai pela tangente, habilmente repetindo este e aquele 
fen6meno, opondo sua capacidade ao conhecimento e erigindo a ideal o pro
prio fenomeno em sua continuidade onipresente. A ideologia cinde-se entre a 
fotografia da realidade bruta e a pura mentira do seu significado, que niio e 
formulada explicitamente, mas sugerida e inculcada. Pela demonstrafiio de 
sua divindade o real e sempre e apenas cinicamente repetido. Esta sua prova 
fotol6gica niio e precisa, mas e esmagadora"480• 

Contudo, uma aproxima~ao entre o portal e a Teoria Critica parece assinalar para urn 

ponte de forma contundente: a tendencia de conduzir a difusao de informa~6es e bens sim

b6licos cada vez mais pr6ximos ao entretenimento481 e, tambern por isso, a utiliza~ao polftica 

de urn modo de gestio usado pela industria cultural e agora transposto para este novo meio. 

Como destacado, preocupa a aproxima~ao extrema que a web proporciona entre as esferas 

da inforrna~ao e do entretenirnento, do lazer e do trabalho, que ja vinha sendo observada seja 

na configurac;ao atual das ocupa~6es profissionais ou rnesmo nas mfdias ditas convencionais, 

em que jornalismo e entretenimento se misturam e se interp6ern. No caso do trabalho e do 

lazer nao se trata apenas do cornputador como ferramenta que medeia as duas instancias, 

mas tambem da tendencia de conexao ubiqua e perrnanente, da prolifera<_;ao de dispositivos 

que nao obedecem a regimes de separa~ao nftida de tempo e espac;o: celulares, notebooks, 

pagers, entre outros, para contatos profissionais e pessoais em finais de semana, ferias, na 

praia, na casa dos amigos e parentes, em bares e restaurantes, onde e quando for necessaria. 

Estas facetas se imbricarn e acentuam urn processo de apagamento das marcas que delimita

vam cada ocorrencia em seu espa~o, corn sua l6gica. 0 entretenimento, talvez, permeie pro

gressivarnente a totalidade das esferas da vida. 

480 ld. ibid., p.l85 
481 1d. ibid., p. 181-182 
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Esta caracterfstica da possibilidade do trabalho em qualquer tempo e lugar faz a analise 

de Adorno e Horkheimer recuperada aqui ficar urn pouco em debito em relac;ao as condi

c;oes mais recentes, o que demonstra a necessidade de estudo maior do problema. Entretan

to, a questao das relac;oes entre lazer e trabalho foram abordadas por eles. 

"0 amusement eo prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ele e 
procurado pelos que querem subtrair-se aos processos de trabalho mecanizado, 
para que estejam de novo em condigoes de afronta-lo. [ .. .] 0 prazer congela-se 
no enfado, pois que, para permanecer prazer, nao deve exigir esforgo algum, 
dai que deva caminhar estreitamente no ambito das associagoes habituais"482• 

Buselmeier, pertencente a chamada Nova Escola de Frankfurt, adota perspectiva similar 

sobre o controle exercido pelos Meios de Comunicac;ao de Massa, na forma de entreteni

mento e analisa manifestac;oes da industria cultural que incluem programas para TV483 • Para 

ele, o capital se legitima de forma cada vez mais quebradic;a e e precise desvendar seus pro

cedimentos de dominac;ao, que nao sao apenas economicos, mas culturais: as massas sao 

submetidas a diferentes fases de socializa<;ao- "do processo a organizac;ao do trabalho, em 

seguida pelos aparelhos de coerc;ao extraeconomicos como a policia, o exercito e a justi~a" a 
"imposic;ao refinada das mercadorias e da prestac;ao de servic;os"484

• 

"Nesta concatenagiio repressiva, bloqueante da consciencia, cujos momentos 
isolados encaixam-se uns nos outros e dissolvem-se na prodUf;iio da ordem e da 
tranquilidade, os MCM preenchem uma fungiio fundamental de controle, na 

medida em que anestesiam, na forma de entretenimento, a insatisfagiio cres
cente dos trabalhadores como sistema social11485• 

Dessa forma, sua abordagem da industria do lazer e do entretenimento estabelece liga

c;ao entre a diversao e a preparac;ao para o desempenho das atividades produtivas, em misto 

de processo de educac;ao, reproduc;ao do sistema e cultivo de passividade e subserviencia. 

Buselmeier afirma que o entretenimento produz satisfac;ao substitutiva, proporcionando fuga 

das frustrac;oes do trabalho e promovendo a ligac;ao das necessidades "mais interiores" a 
"forma-mercadoria", o que resulta na "segunda natureza" objetificada, uma vez que os rela

cionamentos no capitalismo se dao "por meio de coisas externas, objetos e mercadorias"486• 

482 1d. ibid., p. 174-175 
483 BUSELMEIER, M. 0 entretenimento de massas na esfera do trabalho e do lazer. In: MARCON DES Fl LHO, C. A linguagem 

da seduqao. sao Paulo : Perspectiva, 1988. p. 39-96 
484 ld. ibid., p. 44 
485 ld. ibid. 
486 ld. ibid., p. 57 
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"0 individuo, assim, e treinado para se adaptar a unidades abstrato
quantitativas como a do trabalho ou das instituif6es de lazer, que deturpam as 
suas necessidades mais interiores, indo, em geral, ate o seu desconhecimento. 
No curso da prodUfdo e reprodufdO hist6rica da sociedade, a estrutura pulsiva 
humana eo aparelho psiquico tomam conhecimento de modificafiies substanci
ais. Marcuse, Bruckner e outros falam neste sentido de uma "segunda natureza 
dos individuos, que se liga de forma libidinosa e agressiva a forma
mercadoria""487. 

0 entretenimento assume, para o autor, o preenchimento dos intervalos entre uma jor

nada de trabalho e outra, oferecendo a recomposi~ao das for~as e preparac;ao do trabalhador, 

canalizando as agress6es sociais recebidas, sublimando desejos e puls6es488
• De outro lado, o 

entretenimento tambem e urn processo de educa~ao para o ambiente de consume, uma vez 

que a ideia de lazer, ligada a ele na sociedade de massa, produz conexao insepanivel entre 

trabalho e lazer de forma a este ser colocado em paridade como consumo489
. Lazer e o tem

po restante do tempo restante: subtraindo-se o perfodo do trabalho, do que sobra retira-se 

aquele utilizado para algumas atividades basicas como comer, dormir, cuidar do corpo e tra

balhos domesticos. 

"Entretenimento significa aqui- definido como conversQ,£iio sem compromisso 
- a esfera do outro, do livre, sem hist6ria e sem funfiio em contraste com a es
fera do dia de trabalho, com seu peso e cansafo; a televisiio toma-se democra
tico "preenchedor de intervalos" (Scheuch), que satisfaz uma necessidade ado
nivel de ndo fazer nada; o entretenimento com televisiio parece desprovido de 
valores, existe como um setor especial da emissora, o qual s6 tem a ver com 
uma distrafiio agradavel do pUblico. Semelhantes colocat;6es inofensivas que
rem fazer esquecer que as necessidades dos individuos de entretenimento re
sultam da maneira pela qual eles necessitam ganhar o seu sustento materi
a1."490 

Em aproxima~ao a visao de Buselmeier, os portais assumem esta face de educadores, de 

inser~ao da internet em modelo de uso que procura produzir dupla alfabetiza~ao: para web, 

como cultivo de padrao adequado do que seria a rede e como deve ser "consumida" pelos 

usuaries, como tambem associa sua utiliza~ao aos preceitos da sociedade de consumo. Os 

portais servem a dissemina~ao da aproxima~ao entre as no~6es de cidadania e consumo que 

487 ld. ibid. 
488 1d. ibid., p. 57-75 
489 ld. ibid., p. 64-67 
490 ld. ibid., p. 60-61 
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ja circula na sociedade contemporanea e por isto se pode liga-los a constru~ao e difusao de 

urn estilo de vida. 

Hibridiza¢o 

0 portal e o ponto em que o internauta encontraria, teoricamente, o que precisa no que 

tange a internet. 0 UOL, como outros portais de grande publico, tenta vender a ideia de 

totalidade na satisfa<;ao dos desejos e necessidades dos internautas: ferramentas de comuni

ca<_;ao e sociabilidade - e-mail, bate-papo e mensagens instantaneas -, notfcias, cota<;6es da 

bolsa, da poupan<;a, dicionarios da llngua portuguesa e de outras lfnguas, mecanismos de 

pesquisa, agendas de endere<;os e telefones, locais para armazenamento de arquivos, diversao 

e entretenimento para acesso em qualquer lugar, a qualquer hora. Nao ha separa~ao de tem

po e espa<_;o, como tambem, de conteudo. As informa<;6es e ferramentas de carater utilitario 

podem ser acionadas tanto em periodos de trabalho quanto em de lazer, da mesma forma 

que se pode utilizar o portal como espa<_;o para diversao e lazer em horarios de trabalho. 

Nao bastasse isso, jornalistas e pessoas de irnprensa se transformam em personalidades 

do mundo do espetaculo e da diversao: ha transposi<_;ao da realidade mostrada em seus noti

ciarios com a realidade apresentada em espa<;os mais "descompromissados". Em outubro de 

2001, a Rede Globo de Televisao lan<_;ou a terceira edi<_;ao do seu reality show~ o No Limite 

3, cuja l6gica consiste em colocar em ambiente isolado e estressante duas equipes disputan

do por meio de tarefas a serem cumpridas e, em paralelo, a disputa interna para ver qual dos 

participantes da equipe restara no final do prograrna ( e ficani com o premio em dinheiro). 0 

Sistema Brasileiro de Televisao, concomitantemente, colocou no ar o jogo que mobilizava 

homens e mulheres da mfdia- cantores, atores e modelos, entre outros -, sob o nome de 

Casa dos Artistas491
• 0 prograrna consistia em manter os convidados confinados em uma casa 

sem direito a TV, jornais ou contatos externos, obrigando-os a conviver, similar ao programa 

Big Brother492
• Este fa to gerou outra disputa, esta de carater judicial pela acusa~ao de que o 

SBT teria plagiado o programa, feita pela Rede Globo, do qual a emissora e detentora dos 

direitos para o Brasil. 0 UOL colocou no ar, no site do colunista da Folha de S. Paulo e do 

491 FOLHA ONLINE. G/obo acusa SBT de p/agiar Big Brother e entra na Justir;a. lfustrada Online, 29/10/2001. [on-line]. 
URL: http://www.uol.eom.br/folha/ilustrada/ult90ul8647.shl. Extrafdo em 15/11/2001. 

492 
FOLHA DES. PAULO. Saiba como funciona e quem participa da "Casados Artistas". llustrada Online, 31/10/2001. [on
line]. URL: http://www.uol.eom.br/folha/ilustrada/ult90ul8692.shl. Extrafdo em 15/11/2001. 
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portal, Jose Simao, o Monkey News493, "brincadeira" protagonizada por ele e pelo jornalista 

Paulo Henrique Amorin, que apresentava, na mesma estas;ao UOL News, o noticiario da TV 

UOL, em que os dois ja dividiam o espas;o- urn com seu noticioso e o outro com seu hu

mor. Como titulo de Monkey House, a chamada anunciava, ern nftida referenda a sistema

tica dos prograrnas que prometem vender situas;6es reais de competi<_;ao e de relas;6es huma

nas extenuadas: "Plagio do plagio: Veja na Monkey House a intimidade de Jose Simao e 

Paulo Henrique Amorin"494
• E pedia ao internauta que votasse e escolhesse qual dos dois 

deveria ser eliminado da competis;ao. Situas;oes como esta, de aproxima<;;ao entre temas, 

personagens e areas de jornalismo e entretenimento sao comuns no ambiente do UOL. 

0 entretenimento esta na base da l6gica da Era do Acesso tratada por Rifkin: a aproxi

mas;ao lazer/consumo com o que ja ocorre em espas;os como os shoppings e centros de con

veniencia, que se proliferam nas categorias de diversao e turismo fabricadas em parques te

maticos e excursoes. 0 que se pode dizer a partir deste fenomeno no ambiente dos portais, 

que procuram se configurar como grandes centros de conveniencia, com a dilui<;;ao dos limi

tes e com a integras;ao de "tudo" ao alcance de cliques? 0 "todo" ou o "tudo" oferecido esta 

frequenternente acompanhado de ofertas e links diretos para sistemas de compra. Nao bas

tasse isto, as informas;oes buscadas em mecanisrnos de pesquisa, como apontado, estao mui

tas vezes vinculadas a contratos publicitarios que definem o que encabes;ara a lista de respos

tas ao internauta. Em terrnos gerais, as informas;oes apresentadas em urn portal podem ser 

condicionadas atraves do reconhecimento da identidade do usuario e da recuperas;ao de seu 

perfil socioeconomico e cultural, com dados de seus habitos de consurno e preferencias. Em 

princfpio, desejos de informas;ao e entretenimento podem estar vinculados ao consume. 

"Em primeiro Iugar, lazer e um sistema para reprodUfiio fisica e psiquica da 
mercadoria forfa de trahalho; nele niio pode estar contido, em termos ideais, 
nenhum desgaste da forfa de trahalho, isto e, para OS produtOS de entreteni
mento, significa que ele niio deve prejudicar a forfa de trabalho por meio de 
grande excit~iio, fantasias altemativas ou uma represent~iio dura do proces
so destrutivo do trahalho, e que ao mesmo tempo deve apresentar e exercitar 
um comportamento semelhante ao trabalho disciplinado"495

• 

493 
Disponfvel a partir do link http://www.uol.eom.br/uolnews 

494 
MONKEY NEWS. Veja o Monkey House, o plagio do plagio, com as celebridades Jose Simao e Paulo Henrique Amorin. 
UOL News, 09/11/2001. [on-line]. Disponivel a partir da URL: http://www.uol.eom.br/uolnews. Consultado em 
10/11/2001. 

495 BUSELMEIER, op. cit., p. 67 
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'~sim, o lazer serve tambem para a condUfiio ideol6gica das pessoas. A forga 
de trabalho precisa, "para ser utilizada para a aplicagao nas instituigoes ca
pitalistas e burocniticas, ser preparada ideologicamente, para que se adapte 
lealmente as condif6es de seu aproveitamento"496

• 

As ideias da Escola de Frankfurt apontam, principalrnente, dois fenomenos: alem da 

constitui~ao dos portais como parte da industria da cultura, ha o uso de estrategias de cani

ter ideol6gico apoiadas em entretenimento e sedus;ao para gestae dos internautas em proces

ses de socializas;ao da tecnologia emergente. 0 IG, por exemplo, se apresenta ao mercado 

publicitario, como "portal fun & friendly"497
• A linguagem utilizada nestes ambientes, alem 

de caminhar para se tornar crescentemente hfbrida, caracteriza-se tambem por diversos re

cursos que permitem ampliar as estrategias de sedus;ao e diluir valores passados no texto, 

transformando modelos ideais em diversao. Assim, ao mesmo tempo, vende padroes de be

leza, comportamento, estilos de vida e constr6i a realidade seja pelo jornalismo com seu es

tatuto de retrato verdadeiro do mundo, seja pelas informas;oes de outras modalidades, como 

os canais sobre personalidades, seja pela aproximas;ao geral que torna indistintas as esferas. A 

pretensa face objetiva do mundo retratado pelo jornalismo dilui-se no entretenimento, na 

diversao, na espetacularizas;ao. 

Se para as correntes de base marxista a tomada de consciencia e fundamental para 

transformas;ao das relas;oes sociais, o jornalismo aproximado do entretenimento traduz-se em 

processo de esvaziamento do seu conteudo e como fors;a contraria aos mecanismos de con

textualizas;ao das informas;oes. Genro Filho discute o jornalismo como forma de conheci

mento utilizando as categorias do singular, particular e universal que toma emprestadas de 

Lukacs498
• Para ele, o potencial transformador do jornalismo esta ligado a produ~ao de in

formas;oes que possam fugir da simples singularidade que caracteriza a reprodu~ao de fates, 

em dire~ao a insers;:ao das noticias em maier contextualizas;ao que seja capaz de exprimir as 

contradis;oes sociais e apagar a ideia de que a realidade vivida e retratada nas paginas de jor

nais e a propria ordem natural das coisas. 

496 ld. ibid., p. 73 
497 IG. 0 que eo IG?, op. cit. 

"Ha um grau minimo de conhecimento objetivo que deve ser proporcionado 
pela significagiio do singular (pelo singular-significante), que exige um mini
mo de contextualizagiio do particular, para que a noticia se realize efetiva-

498 GENRO FILHO, A. 0 segredo da piramide :para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre : Tche! Editora, 1987. 
p. 154-163 
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mente como fonna de conhecimento. A partir dessa relafao minimamente 
harmOnica entre o singular e o particular, a noticia podera - dependendo de 
sua abordagem ideol6gica - tomar-se uma apreensiio critica da realidade"499

• 

Dessa forma, com a sele~ao, categoriza~ao e constru~ao dos conteudos de seus canais e 

esta<;6es, o portal tarnbem produz a caracteriza~ao de como deve ser e do que se esperar da 

internet, da web e dos sites. Cria anseios e desejos e oferece respostas a eles, buscando dire

cionar o olhar dos internautas. Anseios estes que, como lembra Buselrneier em rela~ao ao 

entretenimento, por tras da aparencia igualitaria, possuem carater de classe500. 

Em paralelo a analise de Buselrneier, OS procedimentos de sedu~ao no ambiente dos 

portais tambem abrem outra discussao importante acerca dos estfmulos sensoriais que se 

apresentam neste espa<;o. Vale recordar a perspectiva de Haug sobre a "estetica da mercado

ria"501. Ele analisa como, por meio de investirnentos sucessivos na aparencia, a l6gica capita

lista expande o apelo do valor de uso das mercadorias, gerando produtos mais sensuais: os 

estfmulos aos consumidores se concentram na esfera sensorial e as rnercadorias tornarn-se 

sedutoras, ao mesmo tempo em que vendem promessas que nao podem cumprir, mantendo 

o consumidor constantemente insatisfeito. A sedu~ao e fundamental, diz ele, para irnpulsio

nar a procura, da mesma maneira que a manuten~ao de carencias, tanto pela nao realiza<;ao 

das promessas como pela permanente gera<;ao de necessidades. 

"0 ideal da estetica da mercadoria e precisamente o de fomecer um minima 
continuo de valor de uso, associado, encoberto, mascarado, com um maximo de 
aparencia atrativa, que deve entrar, se possivel, coercitivamente nos desejos e 
ansias das pessoas atraves da capacidade empatica"502• 

Nesta linha, as informa~oes integradas ao portal sofrem transforrna~ao: recebem inves

timento sensorial, a come<;ar do ambiente do computador que parece responder as interfe

rencias do usuario e simular dialogo, marcado pela abordagem empatica por meio de ampu

lhetas em movimento, cursores "vivos" que se altemam entre simples seta e a extensao do 

poder de escolha do intemauta, fcones e indices que procuram sintetizar atos e seus resulta

dos. E a continuar pela plasticidade do ambiente, com amplitude de cores e formas e textos 

hfbridos. A informa<;ao, acrescentarn-se as chamadas formas de "intera~ao" ( conforrne de-

499 ld. ibid., p. 192 
500 BUSELMEIER, op. cit., p. 64 
501 

HAUG, W. F. Crftica da estetica da mercadoria. In: MARCON DES FILHO, C. (org.) A linguagem da seduqao, op. cit., p. 
163-189. 

502 ld. ibid., p. 186 
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nomina~ao assumida pelas publica~6es), o cruzamento de textos oriundos de fontes diversas, 

presta~ao de servi~os, comercio eletronico, diversao. Entre os diversos noticiarios apresenta

dos pelo UOL, e comum se observar a reconstitui~ao de acontecimentos por meio anima

~6es- o acidente como vocalista do grupo Paralamas do Sucesso, Hebert Vianna, em feve

reiro de 2001, ganhou cobertura especial com a recupera~ao do ocorrido em desenho ani

made e direito a area de publica~ao das milhares de mensagens de solidariedade enviadas ao 

cantor - internado em estado grave - pelos usuaries, estimulados pelo portal503
• Atualmente, 

a Folha Online ainda mantem a pagina com a cobertura especial do caso, agora, contudo, a 

tftulo de arquivo504. Outros acontecimentos de maior repercussao, como o naufragio do 

submarino russo KursP05, em 12 de agosto de 2000, ou a queda do aviao Concorde em Pa

ris506, em 25 de julho de 2000, tambem foram motivo de coberturas extensas, com anima

~6es, mensagens de solidariedade, entrevistas especiais e mesmo bate-papos dos internautas 

com especialistas convidados a tratar do assunto. E nftida a apresenta~ao das informa~oes 

com novas formas de sensualiza~ao, que tambem estao indicadas na analise semi6tica, por 

meio do aparecimento de urn plano de expressao de grande influencia na composi~ao da 

significa~ao geral do texto do portal. 

Estas transforma~oes levam a recuperar novamente a alega~ao de Castells: "a mensagem 

e o meio". A multimfdia embaralha as mensagens em urn padrao cognitive comum e capta, 

em seu domfnio, a maioria das express6es culturais em sua diversidade. Desse modo, atenua 

as demarca~6es e estabelece o equivalente ao "ftm das fronteiras entre mfdia audiovisual e 

mfdia impressa, cultura popular e cultura erudita, entretenimento e informa~ao, educa~ao e 

persuasao"507. Favorece a interpenetra~ao de areas e coloca sob o mesmo dom!nio, por 

exemplo, notfcia e espetaculo, informa~ao e entretenimento. Nao que isso venha a diferir 

503 
Ver FOLHA ONLINE. lnternautas ja enviaram mais de 2.500 mensagens para Hebert Vianna. llustrada Online, Folha 
Online, 14/02/2001. [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/folha/ilustrada/ult90ul0543.shl. Extraido em 11!11!2001. 
No final do texto pode-se vera proposta do jornal: "Clique aqui para deixar uma mensagem de apoio a Herbert Vianna". 

504 Ver FOLHA ONLINE. Hebert Vianna. llustrada Online, Folha Online, [s,'d]. [on-line]. URL: 
http://www.uol.eom.br/folha/ilustrada/hvianna.shtml. Consultado em 14/11/2001. 

505 Ver FOLHA ONLINE. Submarino Kursk. Mundo Online, Folha Online, [s/d] [on-line]. URL: 
http://www.uol.eom.br/folha/mundo/kursk.shtml. Consultado em 14/11/2001. Ver ainda os links: Tudo sobre a submari
no Kursk. URL: http://www.uol.eom.br/folha/mundo/kursk-noticias.shtml e a anima~o do acidente, a partir de link nas 
paginas citadas. 

506 
Ver o especial sabre o caso em FOLHA ONLINE. Concorde faz primeiro v6o comercial desde acidente em Paris. Mundo 
Online, Folha Online, 07111/2001. [on-line]. URL: http://www.uol.eom.br/folha/mundo/2001-concorde.shtml. Consultado 
em 14/11/2001. 

507 CASTELLS, op. cit., p. 394 
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substancialmente do que ocorria na dita mfdia convencional, mas o suporte informatico

digital refor~a, potencializa e multiplica certas tendencias. 

Para alem disso, o jornalismo, como fenomeno simb6lico, e fator relevante na constru

~ao da realidade508
• A partir de Haug, se ha redimensionamento das mensagens no contexto 

da comunica~ao, e preciso considerar a tendencia generalizada e dominante na sociedade 

contemporanea de esteticiza~ao de varias de suas instancias, que abarca tarnbem o jornalis

mo. Inserido no meio digital, encontra-se com recurs~s amplificados de cria~ao de "ambien

cias", de explora~ao do valor estetico e na dire~ao da intensifica~ao do seu caniter de merca

doria. Defende Trivinho que o capitalismo passa da estetica da mercadoria, para a estetica 

do capital. 

"A etapa que agora vivenciamos pode ser conceituada como a estetica do ca
pital ( quer dizer, a estetica do pr6prio social instituido na etapa atual do ca
pitalismo) que se nutre mas, ao mesmo tempo, estti alem da estetica da merca
doria"509. 

"Exceqoes a parte, tudo se integra, atualmente, as regras da estetica, do jogo 
estetico, do bela capitalista ligado ao valor de troca: no campo dos produtos da 
cultura para massas, seguem essa trillta as telenovelas, os filmes em geral, a 
publicidade, os programas de audit6rio, o telejomal e o radiojomal, as foto
grafias, o cinema; no campo da prodUfao simb6lica e material do social, a 
moda, a arquitetura, a restauraqao modema, a decorQ_fiio ambiental, o paisa
gismo, os luminosos propagandeiam os names das grandes empresas, as merca
dorias, as placas de nta (par incrivel que pareqa) e assim por diante"510• 

De outro lado, e importante tambem notar que, se os portais potencializam certas ten

dencias da cultura massificada que se observavam na sociedade antes da popularizac;ao da 

web, outro ponto forte das analises de cunho marxista parece tam bern ganhar dimens6es 

refor~adas. Interessa destacar o processo de reifica~ao do convfvio e das rela~oes sociais que 

espa~os como o bate-papo promovem. Na Escola de Frankfurt, este aspecto assume impor

tancia. Nao se pode deixar de citar que a "totalidade" promovida pelos portais, observada 

mais de perto aqui na analise do UOL, e a demonstra~ao de que neste ambiente "tudo" pode 

ser transformado em objeto e estar ao alcance de urn clique. A reificas;ao elevada a potencia 

maxima. No caso do UOL, basta ser assinante. Das tendencias observadas com a analise dos 

508 
Ver: GOMES, M. Jornalismo e ciencias da linguagem. Sao Paulo: Hacker Editores, 2000. 

509 
TRIVINHO, E. A estetica do capital. In: Comunicar;ao & Politica. Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. V. 9 , 
n. 2-3-4. p. 59-67. sao Paulo: Editora Oito de Mar~. 1989. p. 60 

510 ld. ibid., p. 61 
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portais na web, em especial ao espa~o ocupado pelas ferramentas de comunica~ao que sao a 

base da ideia de comunidades, surge o aspecto afetivo como central na ressonancia obtida 

junto ao publico. A reifica~ao atinge tambem as rela~oes estabelecidas nestes espa~os de 

convfvio, na afetividade simulada. 

Dessa forma, a Escola de Frankfurt oferece chave de leitura dos portais na web que 

aponta a necessidade de olhar atento e maior investiga~ao sobre a aproxima~ao entre infor

ma~ao e entretenimento, a dissemina~ao deste como caracterfstica presente e marcante do 

material simb6lico oferecido aos internautas e para o acionamento de estrategias sofisticadas 

de sedu~ao, neste espa~o em que a linguagem materializa os objetos, na medida em que nao 

ha a existencia ffsico-material propriamente- sao dados, bits, energia. A aproxima~ao entre 

portais e Escola de Frankfurt se da principalmente no sentido de situar a relevancia dos valo

res que circulam neste meio e apontar que por intermedio deles tambem se exercem coer

~oes para direcionar a apreensao da rede. A densa crftica da cultura feita pelos estudiosos 

alemaes serve de contraposi~ao a urn olhar ingenuo ou mal intencionado que procura 

destacar apenas os aspectos de maior liberdade do sujeito, como se este estivesse livre de 

condicionamentos ou da influencia de valores arraigados a cultura ou do apetite dos conglo

merados que coordenam a produ~ao da tecnica na sociedade tecnol6gica. E importante aten

tar, nos estudos da Teoria Crftica, o constante alerta para o fato de que fornecer ao ser hu

mane (mica perspectiva de vida e de mundo e transforma-lo em urn ser unidimensional. 

"Todas as expressoes culturais, da pior a melhor, da mais elitista a mais popular, vern 

juntas nesse universo digital que liga, num supertexto hist6rico gigantesco, as manifesta~oes 

passadas, presentes e futuras da mente comunicativa"5n, ressalta Castells. Se a internet 

permite colocar "todos os milagres on-line", "combinados em mundos de imagens auto

construfdas"512, o portal e demonstra~ao da tese do autor eo faz de maneira peculiar. E cor

rete afirmar que, corn a ajuda de Rifkin, os portais capturam o que podem para transformar 

em mercadoria e colocar a disposi~ao dos usuaries: da tragedia do submarino513 ao bate-papo 

com a capa da Playboy (Ellen Roche)514, dos desafios sobre a Lfngua Portuguesa lan~ados 

511 CASTELLS, op. cit., p. 394 
512 ld. ibid., p. 397 
513 FOLHA ONLINE. Submarino Kursk, op. cit. 
514 UOL. Bate-papo UOL com celebridades tera tres audit6rios e plateia de 100 miflugares, op. cit. 

184 



pelo prof. Pascoale Cipro Neto515 as mensagens de solidariedade para com o cantor aciden

tado516. Neste processo, apesar de se caracterizar como tendencia generalizada da sociedade 

de consume - e anterior a web - a integra~ao desses elementos pelo portal mostra que tal 

apropria~ao se constitui como ressemantiza~ao. A cultura massificada entra em outro estagio 

que coloca variaveis novas na potencializa~ao da abundancia e da velocidade que marcavam a 

circula~ao de informa~oes e hens simb6licos, ao mesmo tempo que abusa de apelos sensorias 

e produz embaralhamento dos limites: as conseq\h~ncias de maior visibilidade, de imediato, 

apontam para informa~oes mais descartaveis, pois as inserem na ditadura da novidade, dire

cionadas ao emocional antes que ao racional. Os portais materializam a introdw;ao da l6gica 

da cultura massiva na internet: visao que e contr:iria a democracia e a pluralidade, pois con

duz o meio para o indiferenciado, para o mesmo. 

515 
Ver Ungua afiada. [on-line] URL: http://www.uol.eom.br/linguaportuguesa/linguaafiada/la_principal.htm, no canal Nessa 
Ungua Portuguesa, acessfvel pela URL: http://www.uol.eom.br/linguaportuguesa/home.htm. 

516 FOLHA ONLINE. Hebert Vianna, op. cit. 

185 



186 



Parte II 
Semi6tica do portal 



188 



A webe a perspectiva semi6tica 
Consideraf6es para a abordagem dos valores 

e o uso da metodologia semi6tica france sa 

Alguns pontos destacados na introdu<;ao deste trabalho precisam ser re

tomados. 0 primeiro e que o ambiente da comunica<;ao na web e marcado por explosao in

formacional. Os megaportais estariam inseridos neste contexte como alternativa para colocar 

ordem, oferecer guia para o usuario se localizar e ter acesso a informa~oes relevantes. Este e 

urn dos pontes que os portais se ap6iam para se justificar e se auto-promover. Castells alega 

que a sociedade em rede inaugura uma epoca em que a "Cultura refere-se a Cultura"517. Di

versos autores, entre eles Levy, tratam com naturalidade a crescente avalanche de informa

<;5es518 e as facilidades de acesso a elas introduzidas pela tecnologia. Com tal avalanche e 

com as caracterfsticas da internet, a humanidade se abriria para uma revolu<;ao cultural. Ou

tro ponto, tambem apresentado, e o destaque dado por Roszak a pretensa face neutra que o 

termo informa~ao assume. 

Este trabalho parte do pressuposto que e precise ultrapassar a aparente e enganosa neu

tralidade de termos como "informa<;ao" e "portal", e discutir melhor as bases que alimentam 

as utopias tecnol6gicas. A humanidade ja viveu mementos de euforia e deslumbramento com 

a tecnica, de apologia a uma l6gica de maior racionalidade (introduzida por ela) que conteria 

solu<;5es para os problemas da sociedade e mesmo de celebra<;ao da velocidade no inicio 

do seculo XX~ talvez em propor<;6es maiores que o encantamento atual. Aqui, a ideia e iden

tificar a tensao dialetica entre urn modo de se fazer comunica<;ao e os sentidos que ele co

munica, os significados que constr6i, valores que sustenta, em correla~ao com o universe 

cultural em que esta inserido e nao centrado numa tecnocracia. Ponto fundamental para isto 

e ampliar a discussao e a ideia de "futuro em aberto", de abertura, de virtualidade que per

meia os discursos sobre as caracteristicas da nova midia. 

517 CASTELLS, op. cit., p. 394-395 
518 ' • LEVY, Ctbercultura, op. cit., p. 160 
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Existem constantes que atravessam a argumenta~ao em torno da internet e das trans

forma~6es culturais que devem surgir a partir da sua maior inser~ao na sociedade. Uma delas 

seria a ascensao de "nova subjetividade" advinda de caracteristicas pr6prias da dinamica 

diferenciada na rela~ao entre usuaries das tecnologias emergentes e informa<;ao. Tais trans

forma~6es sao tratadas por entusiastas, como Levy, como parte do impulso a "'revolu~ao cul

tural". Entre seus fundamentos esta, alem da propalada abundancia informacional tida pelos 

que a defendem como democratizante, a nova economia no consumo da mfdia internet. Pas

saria-se do receptor ao .usuario, pois sem a sua interferencia (clique do mouse), o processo 

nao se efetiva. Este aspecto traz, entre outros reflexos, urn raciocinio atrelado ao lado 

funcional da rede, sobrevalorizando a arquitetura do meio, a mecanica do link~ exaltando a 

flexibilidade desta mfdia em rela~ao as ditas convencionais e dando pouca importancia para 

os valores que circulam nesta "avalanche". 

Pierre Levy, entre os atuais te6ricos enaltecedores da internet, conhecido como fil6sofo 

do ciberespa~o, insiste nas transforma~6es oriundas da informatica como nova tecnologia 

intelectual, como o foram a escrita e a imprensa, por exemplo. Neste contex:to, o entendi

mento do seu alcance, para ele, exige que se considere a tecnologia como parte do corpo 

social e ate mesmo com urn papel ativo. A no~ao basica que ele prop6e e a de ecologia cogni

tiva, ou seja, de urn ambiente complexo em que a relevancia esta no jogo de intera~5es ocor

ridas em realidades heterogeneas e que nao podem ser reduzidas a pares, como por exemplo, 

sujeito e objeto. 

"Tudo o que for capaz de produzir uma diferer!fa em uma rede sera considera
do como um ator, e todo ator definini a si mesmo pela diferenfa que ele pro
duz. Esta concepfiio do ator nos leva, em particular, a pensar de forma sime
trica os homens e os dispositivos tecnicos. As rruiquinas siio feitas por homens, 
elas contribuem para fonnar e estruturar o funcionamento das sociedades e as 
aptidoes das pessoas, elas muitas vezes efetuam um trabalho que poderia ser 
feito por pessoas como voce e eu. Os dispositivos tecnicos sao portanto real
mente atores por completo em uma coletividade que ja niio podemos dizer pu
ramente humana, mas cuja fronteira esta em permanente redefinifiio. A ecolo
gia cognitiva eo estudo das dimensoes tecnicas e coletivas da cognifiio."519 

"0 ser cognoscente e uma rede complexa na qual os nos biol6gicos siio redefi
nidos e interfaceados por nos tecnicos, semioticos, institucionais, culturais. A 
distinfiio feita entre um mundo objetivo e inerte e sujeitos-substdncias que sao 
os unicos portadores de atividade e de luz esta abolida. E preciso pensar em. 

519 • • LEVY, As tecnologJas ... , op. cit., p. 137 
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efeitos de subjetividade nas redes de interface e em mundos emergindo proviso
riamente de condi96es ecol6gicas locais"520• 

Esta tonica da intera<_;ao, das rela<_;6es em rede marcadas pela multiplicidade de proces

ses complexes e heterogeneos, esta na base de suas teorias sobre a cultura na sociedade tec

nol6gica contemporanea e futura, com a informatica como condicionante de novo modelo de 

produ<_;ao intelectual e a ideia de inteligencia coletiva. Junto a esta perspectiva, surgem dois 

pontos absolutamente imbricados que sao o postulado de nova subjetividade, revigorada pela 

natureza plural desta ecologia e a no<;ao crucial de abertura. E a partir da intrinseca e incon

trolavel abertura que a subjetividade se altera. A cibercultura de Levy constitui-se basica

mente de tres pontos: a interconexao ampla, a forma<;ao das comunidades virtuais de inte

resses compartilhados, coopera<;ao e troca e a inteligencia coletiva, a sinergia de saberes em 

constante constru<;ao pela intera<;ao521 • 

"Esta clara, o movimento social e cultural que o ciberespago propaga, um mo
vimento potente e cada vez mais vigoroso, nao converge sabre um conteUdo 
particular, mas sabre uma forma de comunicagiio ndo mididtica, interativa, 
comunitaria, transversal, rizomatica. Nem a interconexao generalizada, nem o 
apetite das comunidades virtuais, nem tiio pouco a exalta.£0.0 da inteligencia 
coletiva constituem os elementos de um programa politico ou cultural no senti
do classico do termo. E ainda assim, todos os tres talvez sejam secretamente 
movidos por dais "valores" essenciais: a autonomia e a abertura para a alteri
dade"S22. 

A abertura, para Levy, e a condi<;ao do que ele chama de "universal sem totalidade", 

"essencia da cibercultura". 0 ciberespa<;o caracteriza-se como sistema de sistemas que 

"acolhe, por seu crescimento incontido, todas as opacidades de sentido"523, alega. Trata-se de 

nova universalidade na medida em que o ciberespa<;o promove crescente processo de inclu

sao, seja porque o digital e cada vez rnais o suporte da comunica<;ao, seja porque a adesao a 

ele e crescente, seja porque todos nele podem fazer contato com todos, defende o autor. 

Nao existe centro, nao existe controle, ha, sim, tendencia a indetermina<;ao, a heterogenei

dade524· "Essa universalidade desprovida de significado central, esse sistema da desordem, 

520 ld. ibid., p. 161 
521 ' . LEVY, C!bercultura, op. cit., p. 127-133 
522 ld. ibid., p. 132 
523 ld. ibid., p. 111 
524 ld. ibid., p. 111-121 
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essa transparencia labirfntica, chamo-a de "universal sem totalidade". Constitui a essen cia 

paradoxa! da cibercultura"525• 

Levy elabora sua tese sobre as tecnologias da inteligencia usando como parametro a clivi

sao da transmissao do conhecimento e da comunica~ao em tres tempos: o da oralidade pri

maria, o da escrita eo da informatica526
• Desta tese, saem os subsidies para proper o "univer

sal sem totalidade". 0 primeiro dos tempos caracteriza-se pela transmissao das mensagens 

de forma a r_efor~ar o contexte da comunica~ao (pragmatica), uma vez que exige dos interlo

cutores que estejam em presen~a mutua, que dividam o mesmo espa~o, a mesma situa<;ao. 

"Os atores da comunica~ao evoluiam no mesmo banho semantico, no mesmo contexto, no 

mesmo fluxo vivo de intera~6es"527 • 0 segundo, o da escrita, e caracterizado pela crescente 

necessidade de universaliza~ao de mensagens criadas para circular independente do tempo e 

do espa~o em que foram concebidas: "este "fora de contexte"- que inicialmente diz respei

to apenas a ecologia das mfdias e a pragmatica da comunica~ao- foi legitimado, sublimado, 

interiorizado pela cultura. lni tornar-se o centro de uma deterrninada racionalidade e levani, 

finalmente, a no~ao de universalidade"528
• Aparece, do lado da emissao, urn. esfor~o para 

compor mensagens que pudessem circular em toda a parte e, do lado da recep~ao, as tecni

cas de tradu~ao e interpreta~ao. 
11No universal fundado na escrita, aquila que deve se manter imutavel pelas 
interpretaf6es, traduf6es, difusoes, conservaf6es, eo sentido. 0 significado da 
mensagem deve ser o mesmo em toda parte, hoje e no passado. Este universal e 
indissocidvel de uma visada de fechamento semantico. Seu esforqo de totaliza
fiio luta contra a pluralidade aberta de contextos atravessados pelas mensa
gens, contra a diversidade das comunidades que os fazem circular. Da inven
fiio da escrita decorrem as exigencias muito especiais da descontextualizaqiio 
dos discursos. A partir desse acontecimento, o dominio englobante do signifi
cado, a pretensii.o ao 11todo", a tentativa de instaurar em todos os lugares o 
mesmo sentido (ou, na ciencia, a mesma exatidiio) encontrarn-se, para n6s, as

sociadas ao universal"529• 

0 ciberespa~o, prop6e Levy, "dissolve a pragmatica da comunica~ao que desde a inven

~ao da escrita havia reunido o universal e a totalidade" e recoloca a troca de mensagens em 

525 ld. ibid., p. 111 
526 Ver LEVY, P. Os tres tempos do espirito: a oralidade primaria, a escrita e a informatica. In: LEVY, As tecno/ogias ... , op. 

cit., p. 75-132 
527 LEVY, Cibercu/tura, op. cit., p. 114 
528 ld. ibid. 
529 ld. ibid., p. 116 
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outra escala, que rernete ao tempo da oralidade prirnaria, s6 que de forma universal e nao 

rnais caracterizada por fecharnento sernantico: "esse universal nao totaliza mais pelo sentido, 

ele conecta pelo contato, pela intera<_;;ao geral"530• 

Ele nos leva, de fato, a situaqao existente antes da escrita- mas em outra es
cala e em outra 6rbita - na medida em que a interconexao e o dinamismo em 
tempo real das mem6ri.as on-line tornam novamente possivel, para os parceiros 
da comunicafiiO, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo imenso hipertexto 
vivo. Qualquer que seja a mensagem abordada, encontra-se conectada com 
outras mensagens, a comentarios, a glosas em evolUf{ii.o constante, as pessoas 
que se interessam por ela, aos f6runs onde se debate sobre ela aqui e agora. 
Seja qual foro texto, ele e o fragmento talvez ignorado do hipertexto m6vel que 
o envolve, o conecta a outros textos e serve como mediador ou meio para uma 
comunic~ao reciproca, interativa, interrompida. [ ... ] Ora, hoje, tecnicamente, 
devido ao jato da iminente coloc~ao em rede de todas as mdquinas do plane
ta, quase niio ha mais mensagens "fora de contexto", separadas de uma comu
nidade ativa. Virtualmente, todas as mensagens encontram-se mergulhadas em 
um banho comunicacional fervilhante de vida, incluindo as pr6prias pessoas, 
do qual o ciberespafo surge, progressivamente, como o corafiio"531• 

A no<_;;ao de abertura tambem e crucial para Landow ern sua teoria do hipertexto e das 

tecnologias ernergentes de comunica<_;;ao. 0 hipertexto esta envolto, como toda tecnologia, 

em discussao polltica pois promove e gera redistribui<_;;ao de poder532
• No caso, ele trata es

pecificamente das rela<_;;6es do "leitor" com o texto, com a informa<_;;ao, com o conhecimento 

e tambem do reposicionamento do autor. A partir da visao de que a leitura de texto hiper

textual pode ter inkio e fim em qualquer ponto, a partir das escolhas do leitor, Landow 

acredita que o hipertexto instaura urna nova econornia nas rela~6es entre autor e leitor533
• A 

ideia que sustenta seus argumentos e a do hipertexto como essencialmente aberto, incom

plete e corn isso ele dilui hierarquias e atenua as vis6es centralizadoras. 

Urn dos pontos basicos de sua explana~ao sao as propostas de Barthes, em seu livro S/Z, 

sobre os textos legfveis e escrevfveis. 0 texto legfvel, que ele chama tambem de textos clas

sicos, necessariamente nao proporcionam rnuito espa~o ao leitor uma vez que incitarn uma 

atitude passiva, apenas reativa. 

530 ld. ibid., p. 119 
531 ld. ibid., p. 118 
532 Ver LANDOW, op. cit., p. 162-201. 
533 Ver capitulo "0 casulo mundial", em especial a partir do item Relag)es autor/leitor 
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"Esse leitor esta, entiio, mergulhado em uma especie de 6cio, de intransitivida
de, e, resumindo, de seriedade: ao inves de agir, de aceder plenamente ao en

cantamento do significante, a volupia de escrever, tudo que lhe resta e a pobre 
liberdade de receber ou rejeitar o texto: a leitura nada mais e do que um refe
rendUin"534. 

0 oposto deste texto seria o escrevfvel, cuja caracterfstica e nao ser modelo representa

tive, mas produtivo, que consiste em "disseminar o texto, dispersa-lo no campo da diferen~a 

infinita". 

"0 texto escrevivel e um presente perpetuo, no qual niio se vern inscrever ne
nhuma palavra conseqiiente (que, fatalmente, o transfonnaria em passado); o 
texto escrevivel e a mao escrevendo, antes que o jogo infinito do mundo (o 
mundo como jogo) seja cruzado, cortado, interrompido, plastificado por algum 
sistema singular (Ideologia, Genero, Critica] que venha impedir, na plurali
dade de acessos, a abertura das redes, o infinito das linguagens. [ ... ] Nesse 
texto ideal, as redes sao mUltiplas e se entrelafam, sem que nenhuma possa 
dominar as outras; este texto e uma galaxia de significantes, nao uma estrutu
ra de significados; niio tem inicio; e reversivel; nele penetra1n.os por diversas 
entradas, sem que nenhuma possa ser considerada principal; os c6digos que 
mobiliza perfilam-se a perder de vista, eles niio siio dedutiveis ( o sentido, nesse 
texto, nunca e submetido a um principio de decisiio, e sim por lance de dados); 
os sistemas de sentido podem apoderar-se desse texto absolutamente plural, 
mas seu numero nunca e limitado, sua medida eo infinito da linguagem"535• 

A ideia de abertura em Barthes, como se pode notar, esta associada a um hipotetico tex

to significante, sem significado. Em outras palavras, apesar da apropria~ao por Landow para 

explicar as caracterfsticas do hipertexto - que e necessariamente urn texto eletr6nico - o 

autor frances fala de urn texto ideal que independe de suporte. Em uma de suas primeiras 

obras, Mitologias, Barthes ja utilizava o bin6mio aberto/fechado nesta dire<_;ao, mostrando 

tambem, por outro lado, que certos modos de expressao favorecem urn ou outre: 

"Niio lui duvida que na ordem da percepqiio, a imagem e a escrita, por exem
plo, nao solicitam o mesmo tipo de consciencia; e a pr6pria im.agem propoe di
versos modos de leitura: um esquema e muito mais aberto a significaqiio do 
que um desenho, uma imitaqao mais do que um original, uma caricatura mais 
do que um retrato"536

• 

534 BARTHES, R. S/Z. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1992. p. 38 
535 ld. ibid., p. 39-40 
536 BARTHES, R. Mitologias. Rio de Janeiro :Bertrand Brasil, 1993. p. 132 
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As rela~oes entre sentido e fechamento merecem extenso estudo. Por ora, vale recupe

rar ainda a no~ao de obra aberta desenvolvida por Umberto Eco. Para ele, abertura e fecha

mento sao faces extremas que nao se realizam totalmente senao como hip6tese, como mo

delo. lsto o leva a propor que obra totalmente aberta ou fechada nao exista, mas fornece 

subsidies para o entendimento do problema da abertura. A obra aberta, aponta ele, e carac

terizada por ambigiiidade, por espa~o a ser preenchido, por convite ao interprete, por ser 

inclusiva. Mas em suas manifesta~oes, jamais se apresenta de maneira uniforme, homogenea: 

ao contnirio, pode sugerir urn sentido ao interprete, mas permanecer ern rela~ao inclusiva. 

"A obra que sugere realiza-se de cada vez carregando-se das contribuiqoes 
emotivas e imaginativas do interprete. Se em cada leitura poetica temos um 
mundo pessoal que tenta adaptar-se fielmente ao mundo do texto, nas obras 
poeticas deliberadamente baseadas na sugestiio, o texto se propoe estimular 
justamente o mundo pessoal do interprete, para que este extraia de sua interio
ridade uma resposta profunda, elaborada por misteriosas consonancias. Alem 
das intenqoes metafisicas ou da precisa e decadente disposifiio de espirito que 
move tais poeticas, o mecanismo fruitivo revela esse genera de "abertura'"'537

• 

"Como no universo einsteiniano, na obra em movimento o negar que haja uma 
unica experiencia privilegiada niio implica o caos das relafoes, mas a regra 
que permite a organizaqao das relaqoes. A obra em movimento, em suma, e 
possibilidade de uma multiplicidade de intervenqoes pessoais, mas niio e o con
vite amorfo a intervenqao indiscriminada: e o convite niio necessaria nem uni
voco a intervenqao orientada, a nos inserirmos livremente num mundo que, 
contudo, e sempre aquele desejado pelo autor. 0 autor oferece, em suma, ao 
fruidor uma obra a acabar: niio sabe exatamente de que maneira poderti ser 
levada a termo, mas sabe que a obra levada a termo sera, sempre e apesar de 
tudo, a sua obra, niio outra [. .. )"538• 

Eco discute a obra aberta como proposta contemporanea de urn tipo de arte que se tor

na comum e busca produzir a ambigi.iidade como valor e nao apenas como caracteristica in

trfnseca da condi~ao de linguagem. E importante apontar que sua visao da abertura nao se 

localiza exclusivamente no nivel da obra, em sua forma ou seu conteudo, nem no sujeito 

fruidor, mas na rela~ao estabelecida entre eles. 

"A impressao de abertura e totalidade [inclusiva] niio esta no estimulo objeti
vo, que por si s6 e materialmente determinado; e niio esta no sujeito, que por si 
s6 esta disposto a todas e a nenhuma abertura: mas na relafao cognoscitiva no 

537 EGO, U. A obra aberta. sao Paulo : Perspectiva, 1976. p. 46 
538 ld. ibid., p. 62 
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curso da qual se realizam aberturas suscitadas e dirigidas pelos estimulos or
ganizados segundo a intenfiio estetica"539• 

Aqui, interessa tambem destacar que tanto a visao de Levy quanto a de Landow cen

tram-se antes nas caracteristicas tecnicas do novo suporte e, apesar das referencias, atribuem 

importincia menor a dimensao do fechamento. Levy cita que "as mfdias de massa ciao conti

nuidade a linhagem cultural do universal totalizante iniciado pela escrita", devido a sua ca

racterfstica massiva que busca nivelar pelo mfnimo denominador comum, negligenciando a 

singularidade do destinatario e promovendo a consequente descontextualiza~ao. E, como 

segunda tendencia das mfdias eletronicas- radio e televisao -, chegam a criar urn contexte 

para os espectadores, mas este nunca se torna espa<;o de implica<_;ao pratica: eles "jamais sao 

atores". Ou seja, seguindo sua l6gica basica, Levy acredita que radio e TV nao promovem 

"verdadeira reciprocidade", nao produzem intera<_;6es transversais, ao contnirio, produzem 

isolamento e passividade540. 

De qualquer modo, vale ressaltar que pouco se trata de discutir valores. Conteudo e 
palavra inadequada para Levy541, que em suas constantes criticas oscila entre anunciar o "fim 

da metafisica"542
, o enfraquecimento das ontologias543 e a propalar "a essencia da cibercultu

ra"544 ou supor "transubstanciafdo"545
• Seja como for, e o contexte pratico da nova mfdia 

que responde pelo que ele denomina de "muta<_;oes do saber". De outro lado, sua vincula~o 

urn tanto mecanica entre a escrita e a totalizac;ao ou mesmo a relac;ao entre 1V e passividade 

parece escamotear a ideia de que, dentro dos limites de cada meio/suporte, e possivel se 

obter textos mais abertos ou fechados, como subentende-se a partir da proposta de Barthes. 

Por outro lado, em torno das noc;oes que circulam sobre o carater anarquico e descen

tralizado da internet parece orbitar o desprezo pela necessidade de se discutir valores nos 

discursos, ou, de forma talvez mais descompromissada, falar do conteudo na rede. Entre 

outros problemas, a visao corrente do que seriam as especificidades da comunica<;ao na web 

esta sob perspectivas que, inclusive, reproduzidas anteriormente, parecem demonstrar no

<;6es limitadas do objeto, como por exemplo na apropriac;ao reducionista do conceito de in-

539 ld. ibid., p. 88 
540 LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 116-117 
541 LEVY, As tecnologias ... , op. cit., p. 176-184 
542 ld. ibid., p. 163-175 
543 ld. ibid., 87-129 
544 LEVY, Cibercultura, op. cit., p. 111-121 
545 LEVY, A inteligl!mcia coletiva ... , op. cit., p. 141-147 
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tertextualidade inspirado na teoria bakhtiniana, considerando esta antes como parte da "me

canica hipertextual" de constante remissao e rela~ao dos hiperlinks. Por mais que sua abor

dagem nao de margem a uma conceitua~ao precisa de intertextualidade, como apontam 

Greimas e Courtes546, nao se pode ligar Bakhtin a uma proposta meramente funcional. Para 

ele, a intertextualidade e, "antes de tudo, a intertextualidade "interna" das vozes que falam e 

polemizam no texto, nele reproduzindo o dialogo com outros textos"547
• 0 dialogismo, con

di~ao constitutiva da linguagem, e pr6prio do carater social e hist6rico do discurso. 

"Cabe apenas lembrar, nestas Ultimas considerQ.£6es, que Bakhtin recusou 
tanto o fonnalismo, quanto o ideologismo na analise textual, o primeiro por 
cortar as relaf6es do texto com a sociedade, o segundo por ignorar que o texto 
tem estrutura pr6pria e por niio integrar a realidade social com a organiz~iio 
lingi.iistica"548

• 

Como foi citado, Barros destaca que estrategias discursivas podem explorar ou esconder 

o carater polifonico do texto. Nao se trata do suporte, mas de constru~6es que adotam pers

pectiva autoritaria e unidimensional da mensagem e suprimem sua pluralidade: isto pode se 

dar em mfdia/ suporte cuja rela~ao e estabelecida com urn destinatario da comunica~ao em 

esquema de menor margem de decisao sobre a mensagem emitida, como a 1V ou o livro, ou 

em outra(o) em que se pressup6e processo mais participative de consumo, como no caso da 

internet. Esta clare, e precise ressaltar, que nao se pode negligenciar que a rede coloque a 

rela~ao em outro patamar, em situa<_;ao superior em termos de flexibilidade e espa~o para o 

usuario que os meios anteriores, mas isto nao pode ser suficiente para que se desconsidere, 

noutra dire~ao, o conteudo que circula neste espa~o. Criar textos inclusivos nao versa apenas 

das caracterfsticas tecno-funcionais do suporte, como se pode concluir da n~ao de abertura 

em Eco ou dos textos escrevfveis de Barthes. 

Eco oferece a chave de leitura para ampliar esta discussao ao diferenciar discurso aberto 

de discurso persuasive: o primeiro e caracterizado por ser ambiguo, coloca o leitor em condi

~ao de estranhamento, para alem dos habitos conquistados, e por ser calcado no modo como 

fala, mais do que no que diz, fazendo a mensagem nao se consumar. "0 discurso aberto e urn 

apelo a responsabilidade, a escolha individual, urn desafio e urn estimulo para o gosto, para a 

546 GREIMAS, COURTES, op. cit., p. 242 
547 

BARROS, D. Dialogismo, polifonia e enuncia~o. In: BARROS, FlORIN, op. cit., p. 4 
548 ld. ibid., p. 9 
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imagina~ao, para a inteligencia"549• 0 segundo pro poe conclusoes definitivas, prescreve o que 

desejar, compreender, temer, querer e nao querer. "0 discurso persuasive tende a confirmar 

o ouvinte nas suas opinioes e conven~oes. Nao lhe propoe nada de novo, nao o provoca, mas 

o consola; assim, hoje a publicidade me induz a comprar aquilo que eu ja desejo, e a desejar 

aquilo que nao desejo [ ... ]"550. 

Tanto Eco como Barthes questionam- em suas visoes proximas sobre a rela~ao aberta 

que se estabelece entre leitor e texto, entre fruidor e obra- ~ validade das vis6es estruturais 

que busquem urn sentido (mico, uma verdade absoluta, que procurem .. a" interpreta~ao. 

Como o proprio Barthes faz em S/Z, ao propor uma analise de Sarrasine, de Balzac, nega-se 

a possibilidade de se apreender "o" sentido do texto, mas busca-se interpreti-lo, seja com 

metodologia A, B ou as vezes sem metodologia. 0 problema que caracteriza as correntes que 

estudam a significa~ao eo significado e a convivencia como duplo carater das respostas que 

encontram: o sentido e algo permanentemente fugidio, inatingivel em sua totalidade, mas 

cada vez mais importante de ser estudado,.em especial porque constitui face fundamental da 

humanidade, a linguagem. Ou, para estabelecer paralelo com as palavras do proprio Barthes 

sobre a escrita e a "utopia da linguagem": 

"Existe portanto em toda escrita presente uma dupla postu~iio: ha o movi
mento de uma ruptura e o de um advento, ha o trafadO mesmo de uma situa
fiio revolucionaria, cuja ambiguidade fundamental estd ern que e necessaria 
que a RevolUfiio bus que naquilo que ela quer destruir a imagem mesma do que 
ela quer possuir''551 • 

Dessa forma, nao se trata de postular carater ontologico da estrutura ou a apreensao to

tal do sentido, mas de aplicar metodologia para se desmontar o processo de significa~ao do 

texto e com isso encontrar seu significado, mesmo que de forma nao definitiva. A semi6tica 

do texto de Greimas e notoria em sua potencia analftica, em especial no que diz respeito a 

busca dos valores sustentados pelo discurso. Em outra dire~ao, a partir da distin~ao entre 

discurso aberto e persuasive feita por Eco, e possivel postular que o que se poe em jogo no 

ambito da persuasao pede, por conseguinte, uma visao que busque ultrapassar a dissimula~ao 

aparente do texto e investigue os interesses com os quais se compromete: desde que se fale 

em "conclusoes definitivas" e preciso desvelar a que interesses este texto e servil. 

549 ECO, op. cit., p. 280 
550 ld. ibid., p. 281 
551 BARTHES, R. A utopia da linguagem. In: BARTHES, R. 0 grau zero da escrita. sao Paulo : Martins Fontes, 2000. p. 79 
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Antes, e necessario esclarecer que a escolha da pagina inicial como objeto de analise, em 

se tratando do portal deve-se as diversas caracterfsticas deste tipo de ocupa~ao da web que 

levaram principalmente a evitar o jogo de sedu~ao: nao se pode querer agarrar o portal em 

sua amplitude, pois corre-se o risco de perde-lo. A maneira de se capturar objeto sem rnate

rialidade e em constante muta~ao e fotografa-lo em seu espelho: a pagina de entrada eaten

tativa do portal de se colocar como todo para o internauta. 

Como destacado, uma das grandes mudan~as introduzidas pela internet e que a publica

~ao perde sua referenda espacial sensoriomotora, o que retira a possibilidade de apreende-la 

como totalidade a nao ser por diagramas, esquemas, representas;oes. A melhor delas e a pa

gina inicial, aquela que servira para abordar o internauta e tentar passar a ele a n~ao desta 

suposta grandiosidade e da completude de informa~oes e servi~os de que se pode dispor 

naquele site. De outra maneira, se o internauta vai ao portal por rneio de endere~o que o 

coloque diretamente dentro de "esta~oes" ou "canais", ele s6 conseguira ter a no~ao do todo 

ao retornar a pagina inicial. E, nao obstante, e para sera primeira pagina visualizada, o ponto 

de conexao entre consumidor e internet, que os portais brigam. Assim, a pagina de entrada 

materializa com propriedade a sintese dos recursos e estrategias do portal e torna-se fecundo 

objeto de analise. 

Fundament~ao teorico-metodologiea 

A rigor, pretende-se empreender analise que considere o portal como ponto privilegiado 

de enuncia~ao. Abordar os valores sustentados neste ambiente pode ajudar a ultrapassar a 

coerencia facil e aparente da visao mecanicista. A semi6tica de linha francesa oferece cami

nho para tal analise, como tambem a expansao deste ferramental te6rico para a sociossemi6-

tica (tipologia semi6tica dos discursos) e a semi6tica das culturas (tipologia semi6tica das 

culturas552
), como explica Pais: 

"Ramo recente da Semi6tica cientifica, de inspirQ_fiio hjelmsleviana, a Socios
semi6tica tem por objeto os discursos sociais nao-literarios, entendidos como 
microssemi6ticas, como Universos de Discurso, ou seja, conjuntos de discursos 
manifestados e manifestaveis, caracterizados por constantes e coerqoes especifi
cas, suscetiveis de definirem normas discursivas. Examinando-lhes o modo de 
existencia, os processos de produqao e de significQ_fiio, infonnaqiio e ideologia, 

552 
PAIS, C. Sociossemi6tica, semi6tica da cultura e processo hist6rico: liberdade, civiliza<;:ao e desenvolvimento. In: Anais do 
VI Encontro da AN POLL Porto Alegre, AN POLL, 1991. 
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as estruturas de poder, os mecanismos de veredicftio/argumentaqao, as rela
f6es intersubjetivas e espOfo temporais que lhes sao peculiares, estes estudos 
conduziram, conseqii.entemente, a uma tipologia semi6tica dos discursos". 

Conforme Pais, estes discursos sao ditos nao-literarios, pois, a fun<;;;ao estetica nao e 

a predominante e e "nao-definit6ria de sua fun~ao social e nao deterrninante de sua produ

~ao, valoriza~ao e eficacia". Sao tam bern sociais porque se caracterizam por enunciador e 

enunciatario coletivos, "urn segmento da sociedade". A partir da concep~ao de rnacrossemi6-

tica como conjunto de semi6ticas-objeto, isto e, "dos sistemas de significa<;;;ao e seus discur

sos, em opera~ao numa mesma comunidade lingliistica e sociocultural, ou, noutros termos, o 

con junto dos processes semi6ticos de uma determinada cultura". Pais reivindica em seu me

todo de analise a possibilidade de "levantar caracteristicas importantes do processo hist6rico 

da cultura [em sentido antropol6gico], oferecendo novos criterios para uma tipologia das 

culturas"553
• 

"[. .. ] todas as semi6ticas-objeto constituem processos de prodUfiiO de significa
fiio, de prodUfiio de informOfiio, de prodUfiio e sustentaqao de ideologia, de 
sistema de valores. Com eles e atraves deles se da a permanente construqao e 
reconsttUfii.O de um saber sobre o mundo e da 'visiio de rnundo', eis que siio 
"instrumentos de pensar o mundo". 

[ ... ] a 'visao de mundo' de uma comunidade sociocultural e linguistica, assim 
como a ideologia, ou, se preferirmos, o sistema de valores de uma cultura 
acham-se sempre em continuo processo de (re] formulafiio, num perpetuo "vir a 
ser", no processo hist6rico da cultura e, paradoxalmente, transmitem aos mem
bros da comunidade o sentimento de estabilidade e de sua continuidade. Desse 
modo, todos os processos semi6ticos (sistemas X discurso), numa etapa qual
quer de sua existencia e funcionamento, sao geograficamente delimitados e 
historicamente determinados"554

• 

A analise procura abordar as estruturas de poder, constantes e coer<;;;oes do modelo 

desenvolvido por Pais, ao mesmo tempo, que tomar o portal eo jornalismo sob o ponte de 

vista das especificidades que podem torna-los universes de discurso, buscando a visao de 

mundo sustentada em seus textos. Destaque-se dessa forma, proximidade com a visao 

553 
PAIS, C. Analise sociossemi6tica de alguns conceitos e valores do processo sociocultural brasileiro contemporaneo. In: 
Anais de Seminaries do Grupo de Estudos Ungufsticos de Sao Paulo XXIV, sao Paulo, 1995. Trabalho apresentado no 
XLII Seminario, FFLCH-USP em 1994. p.234-235. 

554 
PAIS, C. Conceptualiza<;ao, denominac;ao, designac;ao: rela¢es. In: Revista Brasileira de Lingufstica, v. 9. Sao Paulo, 
Ph§iade, 1997. p. 222-223 
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bakhtiniana555 de que a ideologia s6 existe e e sustentada por signos: "sem signos nao existe 

ideologia" portanto, "tudo que e ideol6gico possui urn valor semi6tico"556
• 

"Cada signo ideol6gico niio e apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 
mas tambem um fragmento material dessa realidade. Todo fen6meno que fun
ciona como signo ideol6gico tem uma encarnafilo material, seja como som, 
como massa fisica, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa 
qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo e totalmente objetiva e, portanto, 
passive[ de um estudo metodologicamente unitario e objetivo. Um signo e um 
fen6meno do mundo exterior. 0 pr6prio signo e todos os seus efeitos (todas as 
af6es, reaf6es e novos signos que ele gera no meio social circundante) apare
cem na experiencia exterior. Este e um ponto de suma importancia. No entan
to, por mais elementar e evidente que ele possa parecer, o estudo das ideologias 
ainda niio tirou todas as consequencias que dele decorrem"557• 

Bakhtin postula que algo apreendido da realidade pode tornar-se signo e adquirir senti

do para alem de suas particularidades. "Urn signo nao existe apenas como parte de uma rea

lidade; ele tambem reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe 

fiel, ou apreende-la de urn ponto de vista espedfico, etc."558
• Em Siqueira, a reflexao e a 

refra<_;;ao do signo estao vinculadas a publicidade como espelho dos anseios e carencias dos 

consumidores e como urn prisma que desvia o reflexo, criando uma representa<_;;ao valoriza

da, "glamourosa"559
• 

Aqui, a analise semi6tica propicia identificar nao apenas os significados constru!dos no 

portal e valores sustentados pelo discurso, mas tambem os processos de reflexao e refra<_;;ao 

da realidade, principalmente o modo como este "ponto de entrada" direciona e reposiciona o 

sentido do jornalismo, conforme demonstra a analise apresentada a seguir. Vale destacar que 

o jornalismo e urn discurso sobre a realidade, fato de lingua que, como lembra Gomes, pos

sui seu papel e sua fun<_;;ao como institui<_;;ao social, se colocando como "confirma<_;;ao do pacto 

primeiro fundado na comunidade estabelecida pelo compartilhamento de uma lingua"560
• 

"Em segundo lugar, pela concentrafiiO em certos temas (o Estado, seus feitos e 
o dos 6rgiios pelos quais ele se exerce) o jornalismo funcionara como confirma-

555 lnspirados na apropria<;ao de SIQUEIRA, F. 0 Homem no espe/ho da pub/icidade : reflexao e refra<;ao da imagem mascu
lina em comerciais de TV nos a nos 90. sao Paulo, 1999. Tese de Doutoramento (Doutorado em Ciencias da Comunica
~o). Departamento de Rela~6es Publicas, Propaganda e Turismo, Escola de Comunica~s e Artes, Universidade de sao 
Paulo. 

556 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. sao Paulo : Hucitec, 1995. p. 31-32 
557 ld. ibid., p. 33 
558 ld. ibid., p.32 
559 SIQUEIRA, op. cit., p. 44-45 
560 GOMES, M. op. cit., p. 20 
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qao da alianqa social. A palavra consignada precisa ser lembrada como forma 
de atualizaqiio do pacto instituido. 0 pacto precisa ser reiterado permanente
mente para que se sustente e se o jornalismo se caracteriza pela periodicidade, 
essa periodicidade, como repetiqao que e, esta sempre a servif:o dessa reitera
qao, da recolocaqao do pacto social"561

• 

Pode-se inicialmente extrair daf que o jornalismo, alem dele mesmo refletir e refratar a 

realidade a partir da reconstru~ao discursiva desta, ele se torna urn signo dentro dos portais, 

assumindo fun~ao primordial na estrategia destes pela busca da afirma<_;ao como instancia 

enunciadora e espa~o privilegiado dentro da web. 

Na semi6tica francesa, a unidade de analise e o texto. Em sentido geral, pode ser consi

derado como enunciado manifestado numa (mica semi6tica-objeto ou na composis;ao de di

versas. Pais562 fornece proposta que pode ser usada para a reflexao sobre a web, suas caracte

rfsticas antes listadas e sua intrfnseca complexidade como sistema de comunica<_;ao. 

0 autor busca elaborar tipologia dos sistemas semi6ticos, compreendendo-os em seus 

discursos como base para o estabelecimento da divisao entre o nfvel de observa<;ao e diversos 

nfveis de abstra<_;ao. 0 primeiro corresponde aos discursos manifestados e por isso observa

veis. Os nfveis de abstra~ao sao divididos em quatro. 0 primeiro e configurado como o dos 

universes de discursos e suas normas discursivas, isto e, constantes e coer<;6es que se locali

zam no sujeito emissor-receptor. 0 segundo nfvel e o do sistema semi6tico ou sistema de 

significa~ao e compreende o conjunto de virtualidades a disposi<_;ao de uma comunidade s6-

cio-lingiifstico-cultural. 0 terceiro nfvel compreende abordagem contrastiva dos sistemas e 

de suas manifesta<_;oes discursivas, que permite propor uma tipologia de sistemas semi6ticos. 

E o quarto nfvel e o da aptidao semi6tica, isto e, dos prindpios que comandam a opera<;ao 

dos sistemas semi6ticos diversos e, por exemplo, a manipula~ao dos recortes e a transcoclifi

ca<_;ao, assegurando coerencia ideol6gica entre diferentes sistemas semi6ticos. Pais propoe 

urn "primeiro quadro das semi6ticas-objeto", dividido em semi6tica verbal, nao-verbal e 

complexa, em que se pode verificar a interessante separa~ao da verbal em discursos literarios 

e nao-literarios, a nao-verbal em fun<_;ao da sua rela<_;ao com a espacialidade e temporalidade 

(bidimensional, tridimensional, seqiiencial, etc.) e a complexa com suas manifestas;oes sin-

561 ld. ibid. 
562 

PAIS, C. Elementos para uma tipologia dos sistemas semi6ticos. In: Revista Brasifeira de Lingiifstica, vol. 6. Sao Paulo : 
Duas Cidades, 1982. p. 45-60. 
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creticas como o cinema, teatro, televisao, quadrinhos- posi~ao em que seria possfvel incluir 

a world wide web. 

E necessaria notar: as distin~oes estabelecidas a partir dos elementos para a constru~ao 
da tipologia dos sistemas semi6ticos permitem concluir que, embasado pela heran~a da Un

giifstica, e possivel estabelecer quadro mais preciso da semi6tica verbal, corn ponto de vista 

sobre a tipologia lingiilstica, o sistema e os universos de discurso. Ja na semi6tica nao-verbal, 

as variaveis mudam e e preciso considerar a rela~ao dos discursos manifestados com o espa

~o/tempo. 0 autor aponta divisao quanta ao tipo dos sistemas (planaria ou bidimensional, 

espacial ou tridimensional, seqiiencial ou continua e espacial seqiiencial) e quanto aos uni

versos de discurso ( arquitetura residencial, por exemplo). 

Nos chamados sistemas complexos o que se torna destaque e a irnensa diversidade de 

possibilidades resultante do fato deles operarem com combinat6rias de sistemas verbais e 

nao-verbais e produzirem muitas varia~oes, como demonstra o autor. Isto leva a re:fletir sa

bre o trabalho a ser executado para se construir uma analise dos sistemas complexes, como 

assinala Pais: "a tipologia dos sistemas semi6ticos complexos resulta da tipologia dos sistemas 

operados em paralelo. Seu estudo torna-se, assim, extremamente diffcil e exigira, com certe

za, longos e nurnerosos estudos"563
• De qualquer maneira, percebe-se configura~ao de base 

que ajuda a refletir sobre a categoriza~ao dos sistemas: os tipos de combinat6ria de sistemas 

(verbal x nao-verbal ou nao-verbal x nao-verbal), tipos de sistemas (cinema, televisao, teatro, 

etc.) e quanta aos universos de discurso (figurativos ou nao-figurativos). 

Tal caracteriza~ao assume importancia na tentativa de compreender como abordar urn 

objeto complexo como a web: semi6tica sincretica cuja caracteristica principal e ser cons

trufda sobre sistema hipertextual de inumeras remiss5es a outros te:xtos, corn mensagens 

que misturam informa~oes em varios formatos. Conclui-se que nao se trata de considerar a 

web principalmente como o sistema complexo que e - e sucumbir a tentadora hip6tese de 

que sua complexidade esta acima de urn processo de desmonte do sentido -,mas de seguir a 

li~ao de Greimas, retomada por Barros: 

563 ld. ibid., p. 58 

·~ diferentes possibilidades de manifestaqiio textual dificv.ltam, sem duvida, 
o trabalho de qualquer estudioso do texto e as teorias tendem a se especializar 
em 'teorias do texto literario', 'semiologia da imagern' e assim por diante". 
[. .. ] A semi6tica sabe da necessidade de uma teoria geral do texto e reconhece 
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suas dificuldades. Por isso mesmo, na esteira deL. Hjelrnslev, prop6e, como 
primeiro passo para a analise, que se fafa a abstrafiio das diferentes mani
fest~6es - visuais, gestuais, verbais ou sincreticas - e que se examine apenas 
seu plano do conteUdo. As especificidades da expressiio, na sua relafiio com o 
conteUdo, seriio estudadas posterionnente"564• 

A semi6tica procura desvendar o que o texto diz e como o texto diz o que diz, explica 

Barros, configurando a chamada de analise interna ou estrutural do texto. Como lembra Fio

rin, trata-se de enfatizar o "texto como objeto de significa<;;ao, e por conseguinte, preocupa

se furidamentalmente em estudar os mecanismos que engendram o texto~ que o constituem 

como uma totalidade de sentido"565
• Concebe-se, entao, urna teoria gerativa, sintagmatica e 

geral, explica ele. Geral porque pode se aplicar a qualquer tipo de texto. Sintagmatica per

que estuda nao as unidades, mas a produ<;;ao e interpreta<;;ao dos discursos. E gerativa porque 

aborda o processo de produ<;;ao do texto como percurso, indo do mais simples e abstrato ao 

rnais complexo e concreto. 

"Isso significa que ve o texto como um conjunto de niveis de invariancia cres
cente, cada. um dos quais suscetivel de uma representafiio m.etalingilistica ade
quada. 0 percurso gerativo do sentido nao tem um estatuto ontol6gico, ou seja, 
nao se afirma que o falante na produfiio do texto passe de um patamar ao ou
tro num processo de complexific~ semantica. Constitui ele um simulacro 
metodol6gico, para explicar o entendimento, em que o leitor precisa fazer abs
trQ,f6es a partir da superficie do texto, para poder entende-lo"566

• 

Barros explica que o texto e submetido a analise imanente: 

"0 texto, objeto da enunc~ao, e uma ilusiio- referencial e enunciativa - e 
para ser explicado, precisa ser desbastado dos efeitos de sentido aparentes. Sob 
a aparencia, busca-se a imanencia do discurso; sob a mascara, as leis que o 
produzem. Depois de cumpridos os procedimentos de abstraqao, e necessario 
efetuar-se o percurso inverso e reconstrnir, a partir de estruturas imanentes, as 
estrnturas aparentes de manifest~ao"567• 

0 percurso gerativo do sentido (PGS) elaborado por Greimas torna-se fio condutor da 

analise e metodologia basica para este trabalho. E necessario frisar que a ideia de signo como 

unidade minima nao possui apelo e nao e nesse sentido que ela e apropriada do texto de 

Bakhtin. Como destaca Fiorin: 

564 BARROS, D. Teoria semi6tica do texto. Sao Paulo : Atica, 1990. p. 8 
565 FlORIN, J. A no¢o de texto na semi6tica. [s/1], 1994. C6pia xerografica. 
566 ld. ibid. 
567 BARROS, D. Teoria do discurso : fundamentos semi6ticos. sao Paulo : Atual, 1988. p. 14 
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"Esse modelo [percurso gerativo] mostra aquilo que sahemos de forma intuiti
va, que o sentido do texto nao e redutivel a soma dos sentidos das pal.a.vras que 
o compoem nem dos enunciados em que os vocabulos se encadeiam, mas que 
decorre de uma articulaqiio dos elementos que o formam: que existem uma 
sintaxe e uma semantica do discurso"568• 

A investigas:ao semi6tica baseia-se nao nas unidades em separado, mas no estudo das 

relas:oes: uma teoria da significas:ao569• Ressalte-se que a nos:ao de produs:ao de significas:ao 

decorre da sem§.ntica estrutural e de Hjelmslev: "A funs:ao semi6tica e, em si mesma, uma 

solidariedade: expressao e conteudo sao solidarios e urn pressup6e necessariamente o outro. 

Uma expressao s6 e expressao porque e a expressao de urn conteudo, e urn conteudo s6 e 

conteudo porque e conteudo de uma expressao"570• A semi6tica francesa traz em seu corpo 

os preceitos do estruturalismo em lingiilstica e, e precise que se esclare<;a, com isso seu alvo 

eo sistema de relas:oes estabelecido no texto- nao o significado, mas as significa~6es_ A ava

lias:ao de Fiorin sobre a semantica estruturalleva a concluir que e precise avaliar as posis:oes 

relativas das unidades no interior do sistema. Dessa maneira, 

"o sentido niio e algo isolado, mas surge da rela¢o. 56 lui sentido na e pela 
diferenqa. Assim, os efeitos de sentido percebidos ·pelo falante pressupoem um 
sistema estruturado de relaqoes. Por conseguinte, a semantica estrutural niio 

visa propriamente o sentido, mas a sua arquitetura, niio tern por objetivo estu
dar o conteUdo, mas a forma do conteUdo"571 • 

Em Greimas, a abordagem da significas:ao "consiste em afirmar a existencia de descon

tinuidades", perceber diferens:as atraves das quais o mundo "toma forma", sem se preocupar 

com a natureza das diferens:as percebidas. Isto implica em "captar ao rnenos dois termos

objeto como simultaneamente presentes" e "captar a relas:ao entre os termos, liga-los de urn 

ou de outro modo". Como conseqiiencias, informa, "urn s6 termo nao comporta significas:ao 

e a significas:ao pressup6e a existencia da relas:ao". No bojo disto estao os termos em relas:ao 

como necessariamente fazendo parte de uma identidade e de uma alteridade ao mesmo 

tempo ou, como Greimas prefere, relas:ao conjuntiva e disjuntiva572• 

Em outras palavras, o PGS eo modelo de analise que pressupoe relas:oes e ao mesmo 

tempo urn "sirnulacro metodol6gico" que procura captar o invariante no variante. Tal per-

568 FlORIN, J. Elementos de analise do discurso. sao Paulo: Contexto, 1996. p. 31 
569 Sobre isto ver tambem FlORIN, J. As abordagens estruturais em semantica. [s/1], (s/d], c6pia xerografica. 
570 HJELMSLEV, L. Prolegomenos a uma teoria da linguagem. Sao Paulo: Perspectiva, 1975. p. 54 
571 FlORIN, As abordagens ... , op. cit. 
572 

GREIMAS, A. Sernantica estrutura/. sao Paulo: Cultrix/ Ed. da Univ. de sao Paulo, 1973. p. 27-29 
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curso preve, como foi assinalado, a divisao do texto em estruturas profundas e estruturas de 

superficie ou conteudo e manifestac;ao. 0 plano do conteudo e entao divide ern patamares 

sucessivos no processo de complexificac;ao semantica citado. 

"Em semi6tica, as estruturas profundas sao as estruturas m.ais simples que ge
ram as estruturas mais complexas. A maior complexidade deve ser entendida 
tambem como uma "complementayiio" ou um "enriquecimento" do sentido, ja 
que novas articulQ_foes siio introduzidas em cada etapa do percurso e a signifi
Cafiio nada mais e que articulafiio"573• 

Conforme Barros, o nfvel imanente ou semi6tico divide-seem tres estruturas- funda

mentais, narrativas e discursivas - regidas por uma "gramatica semi6tica••, que por sua vez 

tambem divide-seem uma gramatica para cada nivel, composta por sintaxe e semantica. "A 

sintaxe e semantica complementam-se na gramatica semi6tica. A sintaxe semi6tica deve ser 

considerada sintaxe conceptual, em que as relac;oes, ainda que reconhecidamente abstratas, 

sao significantes, e a semantica, uma semantica gerativa ( ... )"574
• Como explica Fiorin, a sin

taxe eo "conjunto de mecanismos que ordena os conteudos". A semantica, por sua vez, trata 

dos conteudos investidos nos arranjos sintaticos. 

"Observe-se, no entanto, que nao se trata de uma sintaxe puramente formal, 
ou seja, niio se opoem sintaxe e semantica como o que niio e dotado de signifi
cado e o que tem significado. Um arranjo sintatico e dotado de sentido. Por 
conseguinte, a distinqiio entre esses dois componentes reside no jato de que a 
semantica tern uma autonomia maior que a sintaxe, o que significa que se po
dem investir diferentes conteUdos semanticos na mesma estrutura sintatica"575

• 

A partir de Barros e Fiorin576, o PGS foi recuperado esquematicamente e sera apresen

tado a seguir. A articulac;ao das estruturas significantes do texto sera retomada na analise da 

pagina inicial do portal, feita na sequencia. 

573 
BARROS, D. Teoria do discurso, op. cit., p. 15 

574 ld. ibid., p. 15-16 
575 FlORIN, A nor;ao de texto ... , op. cit. 
576 

Tomou-se por base, principalmente, as obras ja citadas destes autores, fazendo a sfntese dos principais conceitos. 
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Estrutura fundamental- gramatica logico-conceptual 

• Semantica fundamental - abriga as categorias semanticas que estao na base da constru

~ao do texto. Uma categoria semantica funda-se na oposi~ao de dois termos que passu

em entre si algum tra~o comum, como por exemplo, /masculinidade/ vs. 

/feminilidade/, sob o tra~o da sexualidade. Os dois termos sao ditos contraries e estao 

em rela~ao de pressuposi~ao redproca. Cada termo possui urn contradit6rio que pede

ria ser descrito como /nao-masculinidade/ e como /nao-feminilidade/, que estao em re

la~ao de contrariedade entre si. Cada termo da categoria semantica fundamental recebe 

uma qualifica~ao semantica que pode ser traduzida como valor positive ou valor negati

ve- /euforia/ vs. /disforia/ (a categoria timica ou timico-f6rica). 

• Sintaxe fundamental- preve as opera~6es de nega~ao e de assen;ao. No transcorrer de 

urn texto os termos de uma categoria sofrem altera~ao que pode ser resumida como 

afirma~ao do termo Sl, nega~ao do termo Sl e afirma~ao do termo S2 ou vice-versa. 

A sintaxe e a semantica fundamental podem ser representadas pelo quadrado semi6tico: 

masculinidade feminilidade 

Sl -. ........................................................................................... .,. S2 

1 I ................................................................................................ 
S2 Sl 

Nao-feminilidade Nao-masculinidade 

On de: 

•····································• Rela~ao de contrariedade 

Rela~ao de contradi~ao 

Rela~ao de complementaridade 
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Estrutura narrativa - gramatica antropomorfica 

0 nfvel narrativo e a etapa imediatamente superior ao fundamental e trata-se da conver

sao das operas:oes logicas deste nfvel em simulacro do fazer do homem que transforma o 

mundo: define sujeitos de estado e sujeitos do fazer. Ha duas conceps:oes complernentares 

de narratividade (Barros) que sao: a transformas:ao de estados de urn sujeito, e os sucessivos 

estabelecimentos e rupturas de contratos entre urn destinador e urn destinatario. "Ern outros 

termos, as estruturas narrativas simulam a hist6ria da busca de valores, da procura de senti

do"577. Como o percurso preve, este nfvel inclui maior grau de complexidade. 

• Sintaxe narrativa: diversos elementos do nfvel narrative se encaixam. 

• Enunciado elementar - caracteriza-se pela relas:ao de transitividade entre dois 

actantes - sujeito e objeto. A relas:ao lhes cia existencia de forma transitiva. 

Esta rela~ao pode ser de jun~ao - sujeito em conjun~ao ou disjun~ao com o 

objeto - ou de transformas:ao. Portanto, ha enunciados de estado e enunciados 

do fazer, sempre referindo-se a rela~ao sujeito e objeto. 

• Programa narrativo - constitui-se de enunciado de fazer que rege enunciado 

de estado, normalmente representado pelo esquema a seguir: 

Sendo que: 

PN 1 = programa narrativo 
F = fun~ao 
~ = transforma~ao 
sl = sujeito do fazer 
s2 = sujeito do estado 
n = conjun~ao 
Ov 1 = objeto de valor 

No programa narrative, Sl transforma o estado de S2, colocando-o ern con

juns:ao corn o objeto de valor. "Nao se pode confundir sujeito com pessoa e 

objeto corn coisa. Sujeito e objeto sao papeis narrativos"578. Ex:istem programas 

577 BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 28 
578 FlORIN, Elementos ..• op. cit., p. 22 
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• 

de aquisi<_;ao do objeto de valor - o sujeito disjunto do Ov e passa por fazer que 

o coloca conjunto como Ov- e programas de priva<_;ao- sujeito conjunto pas

sa a disjunto. Os programas podem ser simples ou complexes e, neste caso, hi

erarquizados em programa de base - o principal - e programas secundarios, de 

uso, que permitirao ao sujeito realizar o programa de base579
• Ao mesmo tem

po os programas podem ser definidos pelo valor investido no objeto - valores 

modais como clever, querer, poder e s~ber que alteram a rela~ao do sujeito 

com os valores em jogo na narrativa ou como fazer descrito. Por ultimo, are

la<_;ao dos actantes narratives com os atores manifestados no discurso: urn su

jeito do fazer e urn sujeito de estado podem ser o mesmo ator. 

"Os textos nao sao narrativas minimas. Ao contrario, sao narrativas comple
xas, em que uma serie de enunciados do fazer e de ser (de estado) estao orga
nizados hierarquicamente. Uma narrativa complexa estrotura-se numa se
quencia can6nica, que compreende quatro fases: a manipulafao, a competen
cia, a performance e a sanfiio"580• 

Percurso narrativo - programas narratives complexes organizam-se em per

curses narratives. Urn percurso e urn encadeamento hierarquizado de progra

mas. Para cada fase da sequencia canonica ha urn percurso. Na fase de mani

pula<_;ao, urn sujeito atua sabre outre para leva-loa querer ou clever fazer algu

ma coisa. Ha quatro tipos de manipula<_;ao, com o manipulador ( destinador) 

tentando alterar a rela<;ao de urn sujeito com urn objeto de valor - por tenta

<;ao, intimida<_;ao, sedu<_;ao ou provoca<_;ao. Na fase de competencia, o sujeito 

que e centro da narrativa e dotado de saber e/ou poder-fazer que permitira a 

ele realizar as transforma<_;oes necessarias na fase seguinte, a de performance. 

Nela ele ira provocar as altera<_;oes para as quais foi dotado de competencia. Na 

ultima fase, a de san<_;ao, ocorre a constata<_;ao da performance realizada ou nao 

e o conseqiiente reconhecimento do fazer do sujeito como sucesso ou fracasso. 

"Para assim interpretar, o destinador-julgador veri fica a conformidade ou nao 
da conduta do sujeito com sistema de valores que representa e com os valores 
do contrato inicial estabelecido como destinador-manipulador. Cabe ao desti-

579 
Ver GREIMAS, A. La sopa al "pistou" o Ia construcci6m de un objeto de valor. In: GREIMAS, A. J. Del sentido : ensayos 
semi6tioos, Madrid, Espana: Gredos, 1989. p. 178-192 

580 FlORIN, Elementos ... op. cit., p. 22 
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nador-julgador comprovar se o sujeito cumpriu o compromisso assumido na 
manipu/,afao. A interpretaqiio faz-se, assim, em nome de uma ideologia, de que 
depende o sentido do percurso narrativo realizado"581 • 

• Esquema narrativo- os tres percursos estudados- o do sujeito, o do destina

dor-manipulador e do destinador-julgador- organizam-se no esquema narrati

vo, que estabelece rela~ao hien1rquica, representada na tabela abaixo, a partir 

de Barros582
: 

Tabela 14: Rela<;:ao de hierarquia entre as unidades da narrativa 

..•.. 
.··. 

Unidades sintaticas Caracteriza<;ao Actantes 

Esquema narrativo Encadeamento 16gico dos Actantes fundonais: sujeito, objeto, 
percursos narrativos destinador, destinatarto 

Encadeamento 16gico de Papeis actanciais: sujeito 
Percurso narrativo competente, sujeito operador, sujeito programas narrativos 

do querer, sujeito do saber etc. 

Programa narrativo Encadeamento 16gico de Actantes sintaticos: sujeito de 
enunciados estado, sujeito do fazer, objeto 

Dessa forma, pode-se estabelecer o chamado Esquema Narrativo Canonico. 

Vale destacar, como lembra Fiorin, que nao se trata de obrigatoriedade ou de 

sequencia frxa ou (mica. Os esquemas podem se encaixar, formando esquemas 

compostos por outros esquemas ou por sucessivos, narrativas podem conter 

somente parte das fases, sendo interrompidas ou concentrando-se em certas 

fases, partes da narrativa podem estar pressupostas, ou ainda as fases podern 

ser apresentadas em ordem inversa a l6gica aqui exposta583
• Como aponta Bar

ros, a sintaxe narrativa trata de sucessao de estados e de transforma<_;oes e 

tambern de sucessao de estabelecimentos e de rupturas de contratos584• 

581 BARROS, Teoria semi6tica ... , op. cit., p. 33-34 
582 ld. ibid., p. 34 
583 FlORIN, op. cit., p. 22-28 
584 BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 38 
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Tabela 15: Esquema Narrative Canonico 

. :.· .. · ...... · . ·' .· 

Percurso do destinador 
Percurso do sujeito 

Percurso do 
manipulador destinador julgador 

PN de doac;ao PN de doac;ao 
PNde PNde PNde PNde de competencia de competencia 

competencia perfonnance interpretagao retribuic;;ao semant!ca modal 
EN do EN de EN do EN de EN do EN de EN do EN de EN do fazer EN de 
fazer estado fazer estado fazer estado fazer estado regen do estado 
regendo regen do regendo regendo 

SI;t: 52 51 ;t: 52 51 ;t: 52 51 = 52 51 ;e 52 

• Semantica narrativa- a instancia de atualiza~ao dos valores do nfvel fundamental: 

"[. .. ] esse universo organizado continua ainda sendo o dos valores virtuais, 
enquanto niio for assumido por um sujeito. A passagem da semantica funda
mental para a semantica narrativa consiste, pois, essencialmente, na seleqiio 
dos valores disponiveis- e dispostos no (ou nos) quadrado (s) semi6tico (s)- e 
sua atualizaqiio pela junqiio com os sujeitos da sintaxe narrativa de superficie. 
Enquanto o nivel fundamental se apresenta como um dispositivo axiol6gico 
suscetivel de servir de base a geraqiio de um leque tipol6gico de discursos pos
siveis, 0 nivel narrativo da semantica e 0 lugar das restriqoes impostas a com
binat6ria, em que se decide em parte o tipo de discurso a serproduzido"586

• 

As transforma~oes do nfvel narrative podem ser tratadas como: a categoria semantica 

passando a tra~os sernanticos inscritos nos objetos, no interior dos enunciados de esta

do; a categoria f6rica ( euforia vs. disforia) passando a tra~os modais que "modificam" as 

rela~6es entre sujeito e objeto; e o valor axiol6gico virtual que resulta da jun<_;ao das 

duas categorias passando a valor ideol6gico, assumido por urn sujeito587
• Os tra<_;os se

rnanticos acrescentados no nivel narrative modalizam os enunciados de estado e os 

enunciados do fazer e por isso sao denominados modalidades do ser e modalidades do 

fazer. 

• Modalidades do fazer - dividem-se em duas, sendo a primeira a do fazer

fazer, isto e, aplicada no fazer do destinador-manipulador que vai estabelecer 

contrato corn o sujeito, instituindo objetos de valor. 0 segundo tipo de moda

lidade fazer eo ser do fazer, isto e, caracteriza a competencia modal do 5ujeito 

585 
BARROS, Teoria semi6tica ... , op. cit., p.37 

586 
GREIMAS, COURTES, op. cit., p. 400 

587 
BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 45-46 
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• 

588 ld. ibid., p. 53 

para efetuar a transforma<;ao (performance). Pode ser cia ordem do clever 

(deontica) ou do querer (volitiva), tarnbern chamadas de virtualizantes, do po

der ( doxastica) ou do saber ( episternica), tambem chamadas de atualizantes. 

"As modalidades virtualizantes instauram o sujeito e as atualizantes o qualifi
cam para a aqiio posterior. 0 sujeito definido pelo dever ou pelo querer-fazer e 
chamado sujeito virtual; se na organizaqiio modal de sua competencia incluem
se tambem o saber e/ou o poder-fazer, tem-se um sujeito atualizado ou cornpe
tente, qualificado para fazer. 56 o fazer torna o sujeito realizado"588

• 

Modalidades do ser - 0 enunciado de estado pode ser regido tanto por enun

ciado do fazer- fazer-ser- como por enunciado de estado - ser-ser. 0 fazer

ser esta no nivel da performance do sujeito- transforma~ao de estado do sujei

to- eo ser-ser esta no percurso do destinador-julgador, pois trata-se de fazer 

interpretative que julgara o sujeito segundo a modalidade veredict6ria. Por 

esta modalidade, julga-se urn estado como verdadeiro ou falso a partir do pen

to de vista de outro sujeito que nao o modalizado - a questao da verdade do 

discurso nao se coloca; trata-se antes de urn estatuto estabelecido no interior 

do pr6prio texto589
• 0 quadrado a seguir permite compreender rnelhor o per

curse do fazer interpretative: 

verdade 

~ 
ser parecer 

segredo mentira 

nao-parecer nao-ser 

~ 
falsidade 

589 ld. ibid., p. 55-56 
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No nivel do fazer-ser, encontram-se as modaliza<;6es do enunciado de estado 

pelas modalidades do querer, saber, clever e poder, alterando a existencia mo

dal do sujeito. Da complementaridade entre a existencia modal e a competen

cia modal surgem conflitos nas narrativas que poderao ser o cerne do texto: 

querer-fazer e nao-ser competente para tanto- nao saber ou nao poder. Da 

perspectiva dos conflitos de estado aparecem situa<;6es narrativas em que a al

tera<;ao dos dispositivos modais provocam efeitos de senti do "passionais", don

de caracterizam-se as paix6es ou estados de alma": querer-ser e nao-poder-ser 

ou dever-ser e nao-querer ser590
• 

Ressalte-se que as modaliza<;6es podem coexistir e dar margem a sobremodali

za<;oes. Vale frisar ainda que, dentro do nfvel narrative, ha 

"existencia semi6tica, detemt.inada pela relafao sintatica entre sujeito e objeto 
( definifdo topol6gica de narrativa como lugar de circulagii.o de valores); exis
tencia semantica, caracterizada pela relafao sujeito corn o valor (narrativa 
como sintaxe de comunicapw entre sujeitos); existencia modal em que o sujeito 
se define pela modalimfao do seu ser e assume papeis patemicos ( narrativa 
como sintaxe modal) "591

• 

Dessas considera<;6es, em resume, conclui-se que a semantica narrativa pode 

ser observada pelo seguinte quadro: 

590 Ver BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 58-69 
591 ld. ibid., p. 62 
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Tabela 16: Esquema das modalidades - moclificac;;:6es do predicado na semantica narrativa 

... .. ,· 
•••• 

Enunciado Enunciado Estrutura Rela<;ao com o 
modal descritivo modal percurso 

nivel da manipula<_;:llo 

enunciado de 
(performance cognitiva): 

fazer-fazer destinador faz o sujeito 
fazer fazer (dispara a 

Modalidades enunciado de 
transformar,;ao*) -

comunica valores modais 
do fazer fazer 

nivel da competencia 

enunciado de (pragrnatica) do st.ljeito 

estado 
ser-fazer altera o estado do fazer: 

dever, querer, poder e 
saberfazer 

nivel da performance 

enunciado de (pragrnatica) do sujeito: 

fazer 
fazer-ser transforma o estado (a 

Modalidades relac;:ao de jlll1<;ao)- dever, 
enunciado de querer, poder e saber ser 

doser estado 
nivel da sanr;:ao 

enunciado de ser-ser (competenda cognitiva): 
estado modaliza<;ao vereclict6rta -

interpreta o ser do sujeito 

* antes, contudo, e prectso alterar a compet{mda do sujeito 

Estrutura diseursiva - gramatiea da enunei~ao 
"No nivel discursivo, as forma.s abstratas do nivel narrativo siio revestidas de 
termos que lhe dao concretude. Assim, a conjunqiio com a riqueza aparecera no 
nivel discursivo como roubo de j6ias, recebimento de uma heranqa, descoberta 
de uma mina de ouro ( ... ) 0 nivel discursivo produz as vari~iies de conteU.dos 
narrativos invariantes. Uma fotonovela, por exemplo, tem uma estrutura nar
rativa fixa: X quer entrar em conju12fao com o amor de ¥:. X nao pode faze-lo 
(ha um obstdculo), X passa a poder faze-lo (o obstaculo e removido), o amor 
realiza-se. Entretanto, no nivel discursivo varia. 0 obstaculo, por exemplo, ora 
e a diferenqa social, ora e a presenqa de outra mulher, ora e uma doenra e as

sim por diante"592
• 

• Sintaxe discursiva - trata-se da instancia de complexifica~ao dos arranjos do nfvel nar-

rative. A sintaxe discursiva pode ser dividida esquematicamente como a seguir: 

592 FlORIN, J. Elementos, op. cit., p. 29 

214 



• Proje~oes da enuncia~ao- A partir de Greimas, Fiorin explica que a enuncia

~ao e instancia pressuposta do enunciado que s6 pode ser recuperada pelas 

marcas que deixa nele. 

"Considerando desta forma a enunciafiiO e enunciado, este comporta freqiien
temente elementos que remetem a instancia de enuncia{;iio: de um lado, prono
mes pessoais, demonstrativos, possessivos, adjetivos, adverbios apreciativos, 
deiticos espaciais e temporais - em sintese, elementos cuja elimi~iio produz 
os chamados textos enuncivos, isto e, sem marcas de enunciO{iio; de outro lado, 
termos que descrevem a enunciafiio, enunciados e reportados no enunciado"593

• 

Dessa forma, atraves da identifica<;ao dos elementos que permitem recuperar a 

enuncia<;ao, faz-se a analise de suas proje<;6es no enunciado e os efeitos de sen

tides que provocam. Os marcadores (shifters) de pessoa, espa~o e tempo- ego, 

hie et nunc- sao centrais na analise: eu, aqui e agora como marco zero. Surgem 

entao a ernbreagem e a debreagem como maneiras de qualificar os processes 

de instaura<;ao de pessoa, espa<;o e tempo no enunciado a partir deste ponto de 

origem. Ern sintese, como debreagem podem ser entendidos os procedimentos 

que instauram pessoa, espa<;o e tempo no enunciado - debreagern actancial, 

debreagern espacial e debreagem temporal. De maneira inversa, a embreagem 

apaga as marcas de pessoa espa<;o e tempo, pressupondo-se que antes tenha 

ocorrido urna debreagem. Corn estes recursos, por exemplo, criarn-se efeitos 

de subjetividade e objetividade, de presentifica<;ao do passado, entre diver

sos594. Curnpre-se a actorializa<;ao, temporaliza<;ao e espacializa~ao, que tam

bern terao seus reflexes no nivel da semantica discursiva595
• 

"Todos esses mecanismos produzem efeitos de sentido no discurso. Niio e indi
ferente o narrador projetar-se no enunciado ou alhear-se dele; simular uma 
concomitancia dos fatos narrados com o momenta da enunciaqao ou apresenta
los como anteriores ou posteriores a ele; presentificar o preterito; enunciar um 
eu sob a forma de um ele, etc. "596• 

593 
FlORIN, J. As astucias da enuncia~ao: as categorias de pessoa, espar;:o e tempo. Sao Paulo : Atica, 1996. p. 36 

594 1d. ibid., p. 27-58 
595 GREIMAS, COURTES, op. cit., p. 14 
596 ld. ibid., p. 54 
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• Rela~oes argumentativas - Enunciador e enunciatario desempenharn pape1s 

de urn destinador-manipulador e urn destinatario da rnanipula~ao. Dessa ma

neira, "a manipula~ao do enunciador exerce-se como urn fazer persuasive, en

quanto ao enunciatario cabe o fazer interpretative e a a~ao subsequente. Tanto 

a persuasao do enunciador quanto a interpreta~ao do enunciatario se realizam 

no e pelo discurso"597
• Seguern-se, dessa maneira, procedimentos que instau-

. ram a rela~ao de enunciador e enunciatario em diversos patamares. 

• 

• 

Contrato de veridic~ao - o enunciador propoe urn contrato que estipula 

como o enunciatario deve interpretar o discurso e a verdade contida nele. 

Deve este, entao, fazer a interpreta~ao do estatuto do discurso a partir de 

marcas internas nas quais o enunciatario devera reconhecer a verdade, a 

falsidade, a mentira e o segredo598
• Estabelece-se urn contrato fiduciario 

entre enunciador e enunciatario que, como afirrna Fiorin, determina se 

urn texto deve ser considerado do ponte de vista da verdade ou da falsi

dade e como devem ser entendidos os enunciados: da forma como foram 

ditos ou ao contnirio599
• Aqui e precise identificar o estatuto do texto e 

localizar os elementos que sao utilizados para dar a ele tal caracterfstica. 

Argumenta~o - 0 ato de comunica~ao tern como finalidade maior a per

suasao. No jogo de persuadir, o enunciador utiliza-se de procedimentos 

argumentativos para levar o enunciatario a aderir ao sentido produzido. 

'~ argumentafiiO consiste no conjunto de procedimentos lingilisticos e l6gicos 
usados pelo enunciador para convencer o enunciatd.rio. Par isto, nao ha sentido 
na divisiio que costuma-se fazer entre discursos argumentativos e niio argu
mentativos, pois, na verdade, todos os discursos tern um companente argu
mentativo, uma vez que todos visam a persuadir"600

• 

Nesta etapa pretende-se identificar quais sao os recursos argumentativos 

utilizados pelo enunciador e os efeitos de sentido que provocam: ilustra-

597 BARROS, Teoria semi6tica ... , op. cit., p. 62 
598 BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 92-95 
599 FlORIN, As astucias ... , op. cit., p. 35 
600 FlORIN, Elementos ... , op. cit. p. 52-53 
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<;ao, figuras de pensamento, argumentos de autoridade, lugares do preferf

vel, entre outros601
• 

• Semantica discursiva: na semantica discursiva, os valores assumidos pelo sujeito da nar

rativa tornam-se mais concretos: "disseminados sob a forma de percursos tematicos e 

recebem investimentos figurativos"602
• A concretiza<;ao toma forma em do is nfveis 

distintos, sendo que urn pressupoe o outro: tematiza<;ao e figurativiza~ao. Conforme 

ressalta Fiorin, falar em textos figurativos e tematicos pressupoe reconhecer que sao 

textos predominantemente figurativos ou tematicos, por classifica~ao que decorre da 

dominancia de elementos. Contudo, 

• 

• 

"Em todo texto temos um nfvel de organizaqiio narrativa, que sera ternatizado. 
Posteriormente, o nivel de organiz(lfiio tematica podera ou niio ser figurativi
zado. 0 nfvel tematico da sentido ao figurativo e o nivel narrativo ilumina o 
tematico. A tematiz(lfiio pode ser manifestada diretamente, sem a cobertura fi
gurativa. Temos entiio os textos tematicos. No entanto, niio ha texto figurativo 
que niio tenha um nivel tematico subjacente, pois este e um patamar de con
cretiZOfiio de sentido anterior a figurativiz(lfiio"603• 

Tematiza~ao - Recorrencia de tra<;os semanticos abstratos ou de natureza con

ceptual, que nao remetem ao mundo natural. Na tematiza<;ao estao explica

~oes sobre a realidade, classifica<;oes e ordena~oes. Os temas sao organizados 

em rela<;5es e dependencias criando percursos tematicos. Para identifica-los, e 
necessaria encontrar os elementos abstratos que se articulam formando enca

deamentos, num principia de coerencia. Interessa destacar a fecundidade da 

analise tematica ( e figurativa): 

"Como ja mostramos em outras obras, o nfvel dos temas e das figuras e lugar 
privilegiado de manifest(lfiio da ideologia. Com efeito, niio e nos niveis mais 
abstratos do percurso gerativo que se manifesta, com plenitude e nitidez, a ide
alogia, mas na concretizaqiio dos valores semanticos"604• 

Figurativiza~ao - Neste nfvel, os temas serao recobertos por figuras, da sim

ples representa<;ao a imagens mais acabadas do mundo, o que permite dividir 

601 
ld. ibid., p. 53. Sobre isto, vertambem PERELMAN, C. Argumenta~o. In: Enciclopedia Einaudi. Oral/escrito. Argumen-
taqao. Lisboa : lmprensa Nacionai-Casa da Maeda, 1984, vol. 11, p. 234-265. 

602 BARROS, Teoria semi6tica ... , op. cit., p. 68 
603 

FlORIN, Elementos ... , op. cit., p. 65, 67-68 
604 ld. ibid., p. 75 
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"na instalas;ao de figuras semi6ticas" e na "iconizas;ao, que visa revestir exausti

vamente as figuras, de forma a produzir a ilusao referendal que as transforma

ria em imagens do mundo"605 . Da mesma forma que na tematiza~ao, na figura

tivizas;ao e importante encontrar os elementos que compoem as figuras e suas 

relas;oes, encadeados num prindpio de coerencia. A partir da identificas;ao de 

temas e figuras, pode-se estabelecer relas;ao entre eles e tras;ar o processo de 

simbolizas;ao que permitira que se considere para uma dada figura, uma inter

pretas;ao tematica606
• 

Alem do sentido de realidade e referencialidade criado com a figurativizas;ao, 

percursos tematicos e figurativos, superpostos, criam efeitos de sentido diver

sos como, por exemplo, quando se referenda exaustivamente urn texto dando 

sentido de realidade e a seguir descaracteriza-se esta mesma realidade 

com dados por demais exatos, impossiveis de veracidade, refors;ando o nfvel 

tematico. Nesta linha, no filme "N6s que aqui estamos, por v6s esperamos", o 

diretor Marcelo Masagao cita constantemente dados numericos e identidade 

de pessoas que dificilmente poderiam ser tao precisos. 

• lsotopias - a reiteras;ao de temas e figuras denomina-se isotopia. Inclui a nos;ao 

de recorrencia: a necessidade de duas unidades para que ocorra. As isotopias -

que podem ser tematicas ou figurativas, portanto- criam coerencia semantica 

e direcionam a leitura de urn texto, favorecendo uma interpretas;ao e nao ou

tra. Certos elementos dentro do texto - conectores e desencadeadores - for

necem a chave para compreender textos com mais de uma isotopia. 

"0 conceito de isotopia e extremamente importante para a andlise do discurso, 
pois pennite detenninar o(s) plano(s] de leitura dos textos a controlar a inter
pretQ_fao dos textos pluri-significativos e definir os mecanismos de constl"'Ufdo 
de certos tipos de discurso, como, por exemplo, o humorist:ico. Na analise dos 
textos pluri-isot6picos e essencial, a partir da observa¢o dos conectores e dos 
desencadeadores de isotopia, depreender as distintas isot:opias que se super
poem, para que nenhum plano de leitura seja deixado de lado"607

• 

605 GREIMAS, COURTES, op. cit., p. 187 
606 FlORIN, op. cit., p. 69 
607 ld. ibid., p. 86 
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Neste breve resumo, pode-se perceber o trajeto a percorrer, metodologicamente, para 

decompor urn texto a luz do PGS. Embora ele precisasse ser rnais detalhado para refletir sua 

riqueza e complexidade, esta recupera<;ao permite fazer algumas considera<;oes fundamentais 

para este trabalho608• Em primeiro lugar, apesar da semi6tica francesa tratar das relas;oes que 

criam o significado, portanto da significa<;ao, ao desvelar estas relas;oes, ela coloca a vista 

tambem o sentido construfdo. E, desta maneira, adequada ao objetivo deste estudo. Como 

observa Fiorin, no nfvel discursive a ideologia toma forma mais clara. Apesar do nfvel fun

damental oferecer dados importantes, ao executar a analise reproduzida a seguir, foi encon

trado maior proveito na pesquisa ao trabalhar as estrategias argumentativas e as composi<;6es 

das estruturas chamadas de superficiais, em articula~ao particular do plano de expressao. 

Sem referenda em trabalhos anteriores que inclufssem a semi6tica da informatica ou da web 

pelo recorte do discurso, procurou-se apoio na semi6tica semi-simb6lica, desenhada por 

Greimas e por alguns de seus seguidores, em especial J-M. Floch. 

Semiotiea plastie<e uma aproxim~ao 

Greimas, em texto denominado "Semi6tica Figurativa e Semi6tica Plastica"609, discute 

quest6es a considerar na chamada semi6tica visual na tentativa de avan<;ar em dires;ao a no

vas parametros de investiga~ao nesta area. 0 autor questiona os contornos do que esta sob 

este r6tulo, propondo pontos que o levarao a tra~ar configura<;ao de semi6tica figurativa e 

depois de semi6tica plastica, desembocando na necessidade de considerar uma linguagem 

semi-simb6lica para a investiga~ao de certos tipos de manifesta~6es discursivas, em especial, 

no campo do visual. Aponta ele: "A teoria do visual [ ... ] esta longe de achar-se elaborada; por 

isto, a semi6tica visual [ ... ] nao e, com frequencia, senao urn catalogo de nossas perplexida

des ou falsas evidencias"610• 

Pela ideia inicial de que se costuma definir a semi6tica visual por seu carater construfdo, 

como tambem pelo seu suporte planar, o autor alega que tais criterios sao insuficientes para 

dotar de plena especificidade a abordagem do tema, como ainda e necessaria considerar que 

e possfvel distinguir, em tal area de investiga~ao, a existencia de sistemas significantes. A 

608 
Sobre o Percurso Gerativo do Sentido (PGS), ver BARROS, D. Teoria do discurso, op. cit. 

609 
GREIMAS, A.J. Semi6tica figurativa e semi6tica plastica. In: Significar;ao- Revista Brasileira de Semi6tica. Araraquara, 
n.0 4, junho de 1984. p. 18-46. 

610 ld. ibid., p. 19 
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partir da argumenta<_;ao sobre as especificidades do material visual, Greimas conclui que a 

ideia de iconicidade como "imitac;ao da natureza" preve urn "crivo de leitura" ~ como leitura 

humana que torna significante o material visual. Nao se pode pensar em semelhanc;a no nivel 

do significante, mas do significado. Por conseguinte, nao tern sentido falar em iconicidade. 0 

"crivo de leitura" leva a considerar, no significante planar, os trac;os visuais que constituem 

"forrnantes figurativos", "dota-os de significados, transformando-os em signos-objetos"6II. 

Pela teoria dos formantes, chega-se a postular a "leitura figurativa" dos objetos visuais. 

A analise figurativa, entao, oferece possibilidade de autonomia de estudo e campo par

cial, nao podendo tornar-se ponto de delimita<_;ao de dominio particular. Prop6e-se aborda

gem que ultrapasse o significante figurativo a partir da constatac;ao de que ha urn significante 

plastico. Assinala o autor: "Essa possibilidade de falar de uma outra linguagem transforma-se 

em necessidade quando se toma como "corpus" a ser analisado urn certo numero de "super

ficies" que foram construfdas depois- ou no momento - da "ruptura epistemol6gica", quan

do a leitura figurativa. e posta em questao ou ate negada [ ... ]"612• 

Isto e, o objeto planar produz efeitos de sentido: faz parte de urn sistema semi6tico e 

configura-se como uma das manifestac;oes possfveis deste sistema de virtualidades e sua 

apreensao s6 e possfvel pela analise dos processos semi6ticos pelo qual se realiza. Decorre 

daf tambem o fato de que ha articulac;ao interna de unidades segmentaveis que constituam 

urn significante. Resta operar analise que seja capaz de decompor este objeto e fazer sua re

composic;ao numa totalidade. Na falta de procedimento estabelecido, o autor pede empenho 

analitico, mesmo sem metodologia definida por ora, que busque explicitar os procedimentos 

e formular regras de uso generalizado. 

Como ponto de partida, Greimas prop6e, ao ressaltar a necessidade de postura gerativa 

e nao genetica, a delimitac;ao que se inicia com o dispositive topol6gico: o fechamento do 

objeto e a identifica<;ao de elementos pertinentes, necessaries a leitura, em conformidade 

com uma topologia subjacente, em regioes delimitadas que possam segmentar o conjunto e 

apontar eventuais percursos de leitura. Esta segmentac;ao precisa apoiar-se na definic;ao de 

categorias plasticas que se articulam, constituindo unidades mfnimas de um significante, que 

se colocam em combinac;oes complexas e cujas articulac;oes podem ser reconhecidas. 

61! ld. ibid., p. 25 
612 ld. ibid., p. 29 
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Como categorias fundamentais surgem cores e formas que devem ser tomadas nao na 

"materialidade do significante", mas na sua "apreensao relacional", na fun~ao atribuida a este 

ou aquele elemento em rela~ao aos demais. E precise nao perder de vista que o objetivo con

siste em decompor em unidades m!nimas e isto leva a defender que s6 as categorias perti

nentes para a analise precisam ser consideradas. Destacam-se nestas formas plasticas os 

"formantes plasticos", comparaveis aos formantes figurativos. Estes, contudo, significam a 

partir de urn "crivo de leitura". Aqueles, sao pretexto para investimentos de significa~6es, o 

que leva a postular que se trata de uma linguagem plasdca e a estabelecer sua especificidade. 

Dessa busca do peculiar, ele advoga que a organiza~o sintagmatica das categorias e figu

ras plasticas e o modo como se pode tratar desses objetos como processes semi6ticos. Em 

compara~ao ao eixo paradigmatico da linguagem verbal que permite registrar a presen~a de 

urn tra~o pela ausencia do tra~o contrario, percebe-se que e no eixo sintagmatico, da co

presen~a dos termos em mesma superflcie-texto, que o significante plastico se articula. A 

defini~ao das unidades sintagmaticas se da pelo contraste plastico, que se define pela pre

sen~a simultanea na mesma superflcie dos termos opostos ( contnirios ou contradit6rios) da 

mesma categoria plastica. Isto contudo ainda nao define a especificidade desta linguagem. 

Falta, argumenta o autor, definir uma orienta~ao da leitura. Greimas propoe que esta 

orienta~ao pode ser observada no proprio material analisado, advindo do dispositive topol6-

gico que pode orientar a leitura, ou de orienta~oes reconhedveis por meio das diferentes 

figuras plasticas - eideticas ou cromaticas - ou ainda as categorias e formantes figurativos. 

A sua hip6tese considera os objetos plasticos como objetos significantes. A partir das 

analises empreendidas, constata que dois termos da mesma categoria (S 1 e S2) podem ser 

homologados a uma oposi~ao (por exemplo gravidade/leveza): a semi6tica resultante deno

mina-se semi-simb6lica pois apresenta correla~oes parciais entre os planos do significante e 

do significado como conjunto de micro-c6digos. As semi6ticas simb6licas, ao contrario, apre

sentam correla~ao entre elementos isolados. As homologac;:oes produzidas independem de 

convenc;:oes culturais ou de natureza universais, como aponta o autor: .. e o proprio prindpio 

deste tipo de modus significandi que conta e nao a natureza dos conteudos investidos"613
• A 

semi6tica plastica define-se, entao, como caso particular da semi6tica semi-simb6lica. Sao 

&!3 ld. ibid., p. 42 
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categorias que remetem ao ambito da forma do conteudo e nao da substancia, possuindo 

grande grau de generalidade e se apresentam como categorias abstratas do significado. 

Greimas delimitava campo novo de investiga~6es semi6ticas, a epoca em que este texto 

foi escrito como introdu~ao a uma serie de analises empreendidas, entre outros, por F. 

Thurlemann e J-M. Floch. Esta proposta serviu de inspira~ao para expandir a compreensao 

das especificidades da web, pautada pela ideia de que o ambiente informatica coloca novas 

questoes para a semi6tica devido a suas caracteristicas de apresenta~o do conteudo. Sem 

base em estudos recentes que analisassem a informatica, a web e seu ambiente sob a 6tica 

desta linha, as aplica~oes que Floch faz da semi6tica semi-simb6lica foram suporte para 

desenvolver o estudo que se segue. E fundamental frisar que as observa<:;6es ate aqui levam a 

acreditar que o ambiente informatica, com seus recursos e condi<;;6es disponiveis na comuni

ca~ao, discutidas no inicio deste trabalho, favorece a funs;ao estetica da comunica~ao, em 

especial no ambito dos portais. Ou, aproveitando as palavras de Greimas: "Esse fenomeno de 

desvio esta ilustrado, nesta coletanea, pela analise da planta arquitetonica de Mies van der 

Rohe que mostra como urn objeto funcional de comunica<;;ao pode transformar-se em objeto 

"estetico" que exalta as virtudes da ortogonalidade"614• 

614 ld. ibid., p. 43 
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Semiotica do Universo Online 
Analise da pdgina de entrada do portal 

Nesta etapa do trabalho, fez-se a analise da pagina de entrada do Uni

verse Online615 por meio da semi6tica francesa, conforme metodologia des

crita no cap!tulo anterior. 0 UOL e o que se chama de portal no ambito da world wide web 

(VVWW), parte grafica e multim!dia da internet. 

Da passagem ao mito 

A palavra portal denota regiao que nao e local de destine, mas ponto de passagern, de 

interliga~ao entre dois mundos, dois universes, dois espa~os, duas dimensoes. Sua utiliza~ao 

para designar esta modalidade da comunica~ao na web mostra-se eficiente e motivada. 0 

portal estaria desvinculado de dimensao teleol6gica como espa~o e atrelado a media~ao, na 

ordem da interface. Como ponto intermediario, a pagina de entrada delimita o corpus de 

analise uma vez que ela e, em prindpio, finalidade de existencia do portal: sera porta de 

entrada que levara o internauta ao mundo da web. Como o exposto no capitulo anterior, a 

pagina de entrada torna-se texto relevante na analise semi6tica para identificar as categorias 

semanticas inscritas neste "universe". 

Antes da analise propriamente, vale fazer breves considera~oes sobre o significado do 

termo portal. Em prindpio, sua utiliza~ao parece coloca-lo sob a aura de certa neutralidade, 

pois o termo faz referenda direta a fun~ao de mero intermediario. Entretanto, a ideia de 

porta e bastante marcada em termos de valor. 

Portal e palavra de origem latina com certa equivalencia a porta, portada e p6rtico, que, 

segundo o dicionario Aurelio, corresponde a porta ou conjunto de portas principais de urn 

edificio616
• Em latim, porta possui sentido pr6prio de passagem, proximo ao primitive 

615 URL: http://www.uol.com.br 
616 

FERREIRA, A. B. H. Novo dicionario da lingua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [.s/d], P ed., 15a reimpres
sao. 
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de portus, que de passagem, de entrada de urn porto, com marca de movimento, leva poste

riormente a remeter a algo mais est:itico. Porto, do verbo portar, por sua vez, tambem pos

sufa aceps;ao acentuada de movimento (fors;a) e, por enfraquecimento de sentido, torna-se 

eqiiivalente de levar e trazer617
• Na mitologia romana, Jano, com suas duas faces olhando 

simultaneamente para lados opostos - passado e futuro -, e o deus clas portas. Ele possufa 

uma chave em uma mao e uma vara na outra: acreditava-se que havia inventado as fechadu

ras e tambem que era o guardiao dos viajantes e protegia os caminhos. Seu templo, em 

Roma, permanecia fechado em epoca de paz e com as portas abertas quando havia guerra618
• 

Ja Perez-Rioja retoma a conotas;ao crista de porta: 

"PUERTA. En el simbolismo cristiano es muy grande la irnportancia de la 
puerta, que posee diversos significados. La puerta da acesso a Ia revelaci6n, 
pues sobrevienen a reflejarse las armonias del universo. La puerta del templo 
conduce ala vida etema, al Paraiso celestial. (Cristo dijo: "Yo soy Ia puerta y 
el que entre por mi estara salvado.") La Virgen es llamada tambien "Ia puerta 
del Cielo". Algunas veces, la puerta simboliza la muerte; otras, la barrera que 
separa a los justos de los condenados"619

• 

0 portal e ponto de ligas;ao. Subentende-se que se dois espas;os estao ou foram interli

gados, ha urn valor estrategico em relas;ao ao espas;o que produz esta possibilidade de uniao: 

seja porque permite o contato, seja porque separa e impede. Assim, a necessidade da liga~ao 

advem de certa oposis;ao entre os espas;os cuja medias;ao promove: por algum motivo, nao se 

equivalem. As portas estao associadas a revelas;ao, como aponta Perez-Rioja. Em narrativas 

mfticas ha freqiientemente urn guardiao que zela por elas nos templos e nos oraculos. 0 oni

culo e a resposta dada por divindade a quem se faz consulta em certo templo e por isto aca

bou se tornando tambem sinonimo do proprio local620• 0 templo, por sua vez, e considerado 

como sfmbolo do universe, como centro rnfstico ou eixo do mundo, define o autor621 • 

A literatura e o cinema sao duas areas em que a ideia de portal foi fertil campo, em es

pecial no genero que se chama de fics;ao cientffica. De Alice no Pais clas Maravilhas (Lewis 

617 
FARIA, E. (org.) Dicionario escolar latino-portugues. Rio de Janeiro : Departamento Nacional de Educa<;ao, Campanha 
Nacional de Material de Ensino, 1956. p. 743. 

618 
DICCIONARIO de fa mitologia mundial. Madri : Edaf, 1984. p. 176 

619 
PEREZ-RIOJA, J. A. Diccionario de sfmbolos y mitos : las ciencias y las artes en su expresion figurada. Madri: Tecnos, 
1984. p.362 

620 ld. ibid., p. 325 
621 ld. ibid., p. 396 
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Carroll), que passava atraves do espelho, a Neo, o escolhido do filme Matrix622
, existem 

pontos de passagem que permitem o transite em "universes paralelos" ou "dimens6es" dis

tintas e que, de alguma maneira, fornecem uma forma diferente de se compreender este 

mundo623
• Os "mundos paralelos" prosperam na fic~ao cientffica e situam-se normalmente 

em "quarta" ou outras dimens6es, "onde alias se localiza tambem o hiperespa~o"624 • As cons

tantes notfcias que fazem referenda a "superestrada da informa~ao" - information superhi

ghway - ou mesmo obras como "A Vida Digital", de Nicholas Negroponte, "0 Que Sera", 

de Michael Dertouzos ou "A Estrada do Futuro", de Bill Gates, tfpicos exerdcios de futu

rologia utopista, ajudam a compor senso geral de que ha urn caminho para o futuro. Isto e, 

que ha urn Iugar a se chegar, especie de terra prometida, urn ponto a ser atingido. Se ha urn 

novo mundo ou outro espa~o, no caso o ciberespa~o, deve haver ponto de contato entre o 

hoje e o amanha. 0 portal integra-se, tambem, nas alus6es a esta perspectiva utopista de que 

urn outro Iugar esta sendo construido. 

0 portal traz consigo a dialetica da porta: tanto abre quanto fecha. A porta e, na pnitica, 

a ordena~ao, o controle da passagem, da liga~ao que produz entre dois lados que estao con

trapostos. Em uma acep~ao, o portal indica que ha urn Iugar outro e, dependendo da conota

~ao que esse Iugar assume, que e possfvel e mesmo precise conhece-lo. No caso da internet, 

ha significado de transparencia embutido na sua utiliza~ao: 'tudo o que voce precisa de in

forma~ao esta na web', as portas (do rnundo, das ernpresas, do conhecimento, da inforrna

~ao) agora estao abertas e as pessoas podem ter acesso a elas independente de deslocarnento 

- a informa<;ao esta disponfvel. A ideia de transparencia traz em si a no~ao de acesso e de 

democracia: as portas estariarn abertas, e a todos. 

Portal e metafora que tern como urn de seus objetivos tornar a novidade acessfvel ao 

publico amplo, afinal a web e decorrencia de fenorneno tecnico restrito, que precisa ser 

aproximado do conhecimento rnediano da popula<;ao para vir a ser urn fenomeno massive. 

Como lernbra a antrop6loga Marylin Strathern, criticando as imagens construfdas na mfdia a 

622 
The Matrix, texto e dire~o de Larry and Andy Wachowski, com Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss. 
Warner Bros., 135 minutes, EUA, 1999. 

623 
Andre Carneiro coloca as narrativas que tratam de viagens no tempo ou em universes paralelos na mesma categoria de 
temas que povoam a fi~o cientffica. Ver CARNEIRO, A. /ntrodu¢lo aoestudo da "science-fiction". Sao Paulo : Conse
lho Estadual de Cultura- Comissao de Literatura, 1967. p 88-90. Raul Fikertrata o tema como "mundos perdidos e 
mundos paralelos", distinguindo-o de viagens no tempo. Contudo, nestas narrativas, algum dispositive promove a passa
gem para outras dimens6es temporal, espacial ou ambas. Ver FIKER, R. Ficr;ao cientffica : ficgao, ciencia ou uma epica 
da epoca? Porto Alegre : L&PM Editores, 1985. p. 56-61 

624 FIKER, op. cit., p. 57 
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respeito das tecnologias reprodutivas, as metaforas proporcionam formas culturais que per

mitern tornar as ideias comunicaveis625• Estas rnetaforas sao comurnente utilizadas para "tro

car ern miudos" a tecnologia para os leigos e acabam por cristalizar rnaneiras de pensa-la. 

A utiliza~ao do terrno portal para definir o tipo de apropria~ao da internet que e tratada 

neste trabalho torna visfvel o componente mftico que traz consigo. Conforme Barthes, "o 

rnito e urna fala", mas nao uma qualquer626• A partir deste autor, o portal pode ser conside

rado como rnito. Nao porque traz ern si referenda direta as mitologias crista, grega e rornana 

- acep<;ao rnftica da liga<;ao entre vniversos paralelos, ponto de contato e de expansao para 

outras realidades. 0 portal e fala rnftica pois serve de suporte para uma rnensagem. 

"[ ... ] a fa/a mitica e formada por uma materia ja trabalhada em vista de uma 
comunictlfiio apropriada: todas as materias-primas do mito, quer sejam repre
sentativas quer gnificas, pressupoem uma consciencia significante, e e por isso 
que se pode raciocinar sobre eles independentemente da sua mat:eria"627

• 

Barthes utiliza a defini~ao de signo de Saussure- significado e significante -para pos

tular que o rnito se apropria deste signo e o torna significante nurn sistema semiol6gico se

gundo. Dito de outra forma, a fala rnftica transforma urn signo primeiro, formado pela rela

<;ao significante-significado em parte de nova rela<;ao que ira resultar na produ<;ao de novo 

signo628
• Assim, o significante do mito apresenta-se de maneira ambfgua pois e, ao mesmo 

tempo, "sentido e forrna"629
• Esta forma nao suprime o sentido prirneiro, mas ernpobrece e 

deforrna-o. 

"0 sentido passa a ser para a forma como uma reserva instantanea de hist6-
ria, como uma riqueza submissa, que e possivel aproximar e afastar numa es
pecie de alteT'Yldncia rapida: e necessario que a cada momenta a forma possa 
reencontrar raizes no sentido, e ai se alimentar; e, sobretudo, e necessario que 
ela se possa esconder nele. E este interessante jogo de esconde-esconde entre o 
sentido e a forma que define o mito"630

• 

A estrutura da fala rnftica, entao, produz urna forma depositaria de urn sentido rarefei

to. Para Barthes, o conceito mftico tern a sua disposi<;ao urna quantidade "ilimitada" de signi-

625 
STRATHERN, M. Introduction: artificial life. In: STRATHERN, M. Reproducing the future: essays on anthropology, 
kinship and the new reproductive technologies. Manchester: Manchester University Press, 1992. p. 1-12 

626 BARTHES, Mitologias, op. cit., p. 131-178. 
627 ld. ibid., p.132 
628 ld. ibid., p. 136-139 
629 ld. ibid., p. 139 
630 ld. ibid., p. 140 
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ficantes, mas, por outre lade, existe em m1mero pequeno e restringe-se, frequentemente, a 

"re-apresentar-se"631 • A caracterfstica do conceito mftico e ser apropriado. A significa~ao 

produzida na fala mftica eo pr6prio mite. "A rela~ao que une o conceito do mito ao sentido 

e essencialmente uma rela~ao de deformafdo", pois a forma do mito ja e constituicla de urn 

sentido oriundo do signa primeiro: o conceito deforma o sentido primeiro, sem contudo, 

aboli-lo; aliena-c. 0 mite funciona como alibi, aponta Barthes. "0 mito e urn valor, nao tern 

a verdade como san~ao: nada o impede de ser urn perpetuo alibi: basta que o seu significante 

tenha duas faces para dispor sempre de urn "outre lade": o sentido existe sempre para apre

sentar a forma; a forma existe sempre para distanciar o senti do". "Esta ambigiiidade consti

tutiva da fala mftica vai ter duas conseqiiencias para a significa~ao: esta vai apresentar-se si

multaneamente como uma notifica~ao e como uma constata~ao"632 • Desse modo, o mite 

possui carater imperative, interpelat6rio, pois, ao mesmo tempo que obriga a reconhecer o 

"corpo de inten~oes que o motivou", paralisa a inten~ao e a faz ausente633 • 0 mito e uma fala 

ao mesmo tempo roubada e restitufda. E coloca em evidencia, tambem, sua caracterfstica de 

significa~ao "motivada": necessaria a pr6pria duplicidade do mite. Dessa estrutura, explica 

Barthes, surge a naturaliza~ao do conceito: "o mite e uma fala excessivamente justificada"634
• 

E acrescenta: e fala despolitizada. 
11A semiologia ensinou-nos que a funqiio do mito e transformar uma intenqao 
hist6rica em natureza, uma contingencia em eternidade. [. .. ] 0 que o mundo 
fomece ao mito e um real hist6rico, definido, por mais longe que se recue no 
tempo, pela maneira como os homens o produziram ou utilizaram; e o que o 
mito restitui e uma imagem natural deste real"635

• 

Pelo que foi apresentado em rela~ao ao portal, e possfvel considerar que o termo carrega 

esta estrutura que camufla sua condi~ao de constru~ao, atribuindo-lhe caniter natural: 'urn 

portal e o ponto de passagem para o ciberespa~o'. Neste aspecto, as analises feitas ate aqui, e 

a seguir, procuram avaliar como a funcionalidade do portal, principalmente no que tange 

tanto a necessidade de provimento de acesso como a de localiza~ao de endere~os na web 

(leia-se mecanisme de busca) e colocada a frente para dissimular sua posi~ao estrategica, e, 

principalmente, sua condi~ao de regulador da apreensao da internet pelo usuario: atribui-lhe 

631 ld. ibid., p. 141 
632 ld. ibid., p. 145 
633 ld. ibid., p. 146 
634 ld. ibid., p. 150-51 
635 ld. ibid., p. 162-63 
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pretensa condic;ao de neutralidade. A rnensagem rnftica apaga a dialetica do portal de abrir o 

espac;o da internet e, assirn, esconde sua atuac;ao para center tal abertura. Antes, porem, e 
irnportante rnarcar a relac;ao basica que surge da observac;ao do mito: trata-se de fala unidire

cional; o rnito nao abre dhilogo, nao da espac;o ao questionarnento, mas oferece explicac;ao ou 

resposta. A fala mitica e fechada. E, por ser despolitizada, e polftica. 

536 ld. ibid., p. 164 

"Passando da hist6ria a natureza, o mito faz uma economia: abole a complexi
dade dos atos humanos, confere-lhes a simplicidade das essencias, suprime 
toda e qualquer dialetica, qualquer elevafiio para fa do visivel imediato, orga
niza um mundo sem contradif6es, porque sem profundeza, um mundo plano 
que se ostenta em sua evidencia, cria uma clareza feliz: as coisas parecem si
gnificar sozinhas, por elas pr6prias"636

• 
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Prolegomenos para a analise semi6tica 

Na analise semi6tica, surge a necessidade de apoio na chamacia semi6tica plastica, alem 

da aplica~ao do percurso gerativo, tornado como ponto de particia. Entende-se que as altera

~6es que a internet coloca em rela<_;ao as chamadas mfdias tradicionais refletem-se de manei

ra contundente no plano da expressao, levando a acreditar que este deve ser urn dos focos da 

analise. Para adotar este modelo parece necessaria trabalhar primeiro o PGS tradicional em 

rela~ao a internet para, depois do cruzamento deste objeto de manifesta~ao sincretica com a 

teoria semi6tica francesa, avan~ar em dire~ao a expansao da aborciagem. 

0 modelo de constru~ao da web, hipertextual e intertextual por excelencia ( entenda-se 

o intertexto aqui em sentido mecanico como o texto que atravessa outro, na forma de links), 

permitiria objetar: exige-se considerar esta "intertextualidade" para a apreensao cia constru

~ao de significados. Postula-se que, hierarquicamente, englobar o PGS eo plano da expres

sao propicia ter acesso a uma constru<_;ao semantica de grande potencial analftico e que se 

coloca antes das considera<_;6es sobre rela~6es intertexto e interdiscurso que, nem por isso, 

deixam de ser relevantes. Come~a, entao, o investimento metodol6gico, pois, levando-se em 

considera~ao o conselho de Greimas, e preciso identificar nesta analise tra<_;os pertinentes 

para a primeira verifica<_;ao de significados e, posteriormente, ampliar a analise: 
11 

[ ••• ] a analise do significante plastico e obrigada a contentar-se como exem

plo da semantica que, diante da impossibilidade de estabelecer um inventario 
restrito de categorias semicas que cobriria todo o universo cultural, da-se par 
satisfeita com levar em conta apenas as categorias pertinentes para a analise 
deste ou daquele micro-universo: as diferenqas que se observam de uma anali
se para a outra, no inventario das categorias cromaticas, por exemplo, niio tern 
outra origem; somente uma pratica mais desenvolvida de analise permitira 
talvez distinguir progressivamente as categorias ditas "primitivas" daquelas 
que s6 sao "significativas" para um unico objeto ou para um s6 corpus"637

• 

Este estudo insere-se, portanto, na intersec<_;ao entre a analise do sentido pelo PGS e a 

de categorias presentes no plano cia expressao pela semi6tica plastica, entendida como pro

poe Greimas (e Floch), como uma semi6tica semi-simb6lica, tratada anteriormente. Como 

prindpio, adota-se a proposta apresentada por Barros de se considerar o plano do conteudo, 

independente dos modos de manifesta<_;ao. Este trabalho verifica a adequa~ao da proposta 

semi-simb6lica da serni6tica plastica a partir da constata~ao, que a analise, do PGS, apesar 

537 
GREIMAS, A.J. Semi6tica figurativa e semi6tica plastica, op. cit., p. 35 

230 



de fornecer elementos primordiais, precisa ser expandida para apreender a riqueza dos sen

tidos inscritos neste "universo". Em seguida, aspectos espedficos da manifesta~ao na web 

permitiram a homologa~ao entre plano do conteudo e de expressao, expandindo a apreensao 

do sentido construfdo no texto analisado. 

Caracterfsticas da comunica<_;ao na web devem ser destacadas antes da analise, pois in

terferem no sentido apreendido. E preciso considerar que a produ<_;ao de significa<_;ao esta 

sujeita as coer~6es tecnicas que interferem no fazer comunicacional e no fazer interpretativo 

e foram identificadas como aproveitadas pelo autor do discurso. 0 UOL enquadra-se na 

Comunica<_;ao Mediada por Computador (CMC): a informatica e meio de difusao, suporte e 

interface. Sua constru<_;ao como semi6tica objeto faz uso de recursos pr6prios do universo-da 

informatica e pressup6e os aspectos listados no inkio deste trabalho como pr6prios desta 

modalidade de comunica<_;ao. Alem destes pontos ha outros necessaries de ressaltar: 

• urn texto manifestado na web precisa ser lido pelo computador e, por conseqi.iencia, 

atraves da superffcie da tela, que fornece apenas visao fragmentada, ao mesmo tempo 

que suporta modifica<_;6es criadas pelo usuario, o que e chamado no jargao tecnico de 

"customizafdo". 

• nem todas as semi6ticas-objeto inscritas em texto da web podem ser lidas. Esta modali

dade de comunica<_;ao utiliza recursos do computador que integram dimens6es de 

software e hardware e estao sujeitos a varia<_;ao de disponibilidade para cada usuario. 

Esta ausencia de regra atinge desde o desempenho da maquina, formato e qualidade da 

tela de visualiza<_;ao, ate programas necessaries para que sejam disparadas sequencias so

noras e de video, anima<_;6es, recursos avan<_;ados de hipertexto, interatividade, possibili

dades de troca entre usuario e mensagem. 

• a visao fragmentada da telae determinada ainda pelas preferencias do usuario do equi

pamento que pode configurar os monitores comuns- o modo de visualiza<_;ao -, na mai

oria das vezes, em tres ou quatro alternativas diferentes em urn microcomputador do 

tipo PC. Esta configura<_;ao determina a por<_;ao da pagina exibida na tela e normalmente 

a constru~ao visual da comunica<_;ao pauta-se por isto. 0 modo de visao da telae defini

do em pixels ( medida relativa que determina o men or ponto exibido na tela -pixel e de 

picture element). Uma tela de 17" pode ter sua superflcie divida em 640x480 pixels (fi

gura 19) ou 800x600 (jigura20) ou 1024x 768 (jigura21) ou 1280xl024 (jigura 22). 
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Isto se da pela divisao do espas;o horizontal em, no caso da primeira possibilidade, 640 

pontos e do espas;o vertical em 480. 0 tamanho do pixel sera maior do que na divisao 

da area por 1280 e 1024 pontos, respectivamente. Dessa maneira, a qualidade da ima

gem na primeira ops;ao e pior, pois, os contornos sedio demarcados por pontos mais 

perceptfveis e a pors;ao de informas;ao que podeni ser colocada de cada vez na tela e 

menor. Isto torna-se importante na analise porque nao ha apenas urn modo de visualiza

s;ao do material analisado. Note-se que a pagina de entrada do UOL nao pode ser vista 

em unica pors;ao, nem na maior resolus;ao que e a 1280x1 024 pixels. Este aspecto fica 

evidente pelas figuras que permitem a comparas;ao das diferens;as entre os modos de vi

sualizas;ao. Percebe-se que a construs;ao semi6tica do objeto leva este parametro tecnico 

em consideras;ao638
, o que tambem colaborou na analise. 

Figura 19: Visao que se tern da pagina quando o 
computador esta configurado para 
640x480 pixels, a menor resoluc;;ao possfvel 

638 
Apontamentos elaborados a partir da reuniao de fragmentos obtidos na consulta de varias obras tecnicas, sendo a princi
pal delas WEINMAN, L. Design grafico na web. Sao Paulo: Quark, 1998. As outras constam da bibliografia citada no fi
nal. 
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Figura 20: Modo exibi<;ao configurado para 800x600 pixels 

Figura 21 : Modo exibi<;ao configurado para I 024x768 pixels 
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Figura 22: Modo exibi<;ao configurado para I280xl 024 pixels 
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Percurso Gerativo 

0 nome Universo Online denota tres coisas diferentes: UOL e provedor de acesso a in

ternet, que vende assinatura a pessoas que queiram conectar-se a rede; e provedor de conte

udo, isto e, produz e coloca informas;:6es e servis;:os disponfveis para leitura/consulta na in

ternet- urn enunciador; e site, palavra inglesa de uso corrente no Brasil que designa endere

s;:os e locais onde as informas;:oes e servis;:os ficam armazenados na internet. Este ultimo signi

ficado, imprescindfvel frisar, e demarcas;:ao espacial: site e posis;:ao, lugar, terreno639
• A inter

net e conhecida como espas;:o imaterial, isto e, conforme Levy, mundo que se cria nurn local 

projetado e ao qual s6 se tern acesso pela projes;ao sensorial advinda do cornputador640
• Con

tudo, e referenda espacial e pouco altera, do ponto de vista semi6tico, see material ou nao, 

see projetada ou niio. E tambem o lugar da enuncias;:ao: a internet pode ser lida/consumida 

em qualquer parte do globo e a marcas;:ao espacial, antes de sera do enunciatario, sera pre

dominantemente a do enunciador, em prindpio explkito de debreagem espacial enunciativa, 

marcado pela constante remissao ao nome UOL como espas;:o, a comes;ar pelo logotipo no 

alto da pagina ease estender por varios pontos641
• Cabe destacar, ainda, que UOL eo enun

ciador hierarquicamente superior, aquele que produz o discurso, que diz eu em primeira 

instancia. 

Num primeiro momenta, buscou-se definir regi6es de visualizas;ao para tentar cornpre

ender como o discurso e construfdo no Universe Online. Da divisao inicial em onze regi6es 

recuou-se para a divisao em quatro gran des regi6es ( ver reprodus;:ao na sequencia). Urna de

las, a regiao dois, foi subdividida em oito partes. Esta divisao se deu porque ha a hierarquiza

s;:ao das regioes da tela e o conteudo colocado na regiao dois nao pertence ao conjunto da 

mesma maneira que os outros, mas sima partir da demarcas;:ao espacial em que o todo esta

ria logicamente concebido em quatro partes. Novamente, a partir de Greimas procurou-se o 

dispositive topol6gico na delirnitas;ao do campo, "tanto da produs;:ao quanta da leitura do 

objeto planar"642
• 

A divisiio fica assim (figura 23): a regiao urn vai do topo da tela ate o que se pode cha

mar de barra de menu, horizontal; a dois inclui a barra de menu e se estende por toda a parte 

639 MICHAELIS. Pequeno dicionario ing/es-portugues, portugues-ingles. Sao Paulo : Melhoramentos, 1986. 
640 ' • LEVY, As tecnologtas da . •. , op. cit., p. 37 
641 FlORIN, J. L. As astucias •• • , op. cit. 
642 GREIMAS, Semi6tica figurativa e semi6tica ... , op. cit., p. 32 
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inferior desta, verticalmente, ate onde esta a repeti~ao desta mesma barra de menu, na parte 

inferior; a regiao tres inicia-se depois desta barra de menu ate o limite inferior da tela; a qua

tro inclui a lateral direita da tela, demarcada por urn traqo vertical preto que toma toda a sua 

extensao e tambem por urn quadro, em tonalidade que tende ao caqui, igualmente colocado 

em toda a extensao vertical. A regiao quatro, como se pode reparar nas figuras que apontam 

os modos de visualiza~ao, nao esta presente no modo de menor resolu~ao, isto e, 640 x 480 

pixels, o que leva a considera-la como area secundaria na analise. 0 tra~o preto vertical de

limita, entao, as regi6es urn dois e tres a esquerda, e a direita a regiao quatro. 

• Obs.: a tela utilizada aqui foi capturada em 25 de agosto de 2000, as 16 horas, e a 
homepage base da and.lise esta reproduzida na pdgina 229 (figura 18). Vale ressaltar 
que alguns elementos que aparecem na tela nao saem na impressao da mesma forma. A 
pdgina reproduzida e a reconstruqao de como se veria na tela caso fosse passive[ exibi-la 
em sua totalidade, e nao a mesma visao que se tern a partir da simples reproduqao pelo 
recurso de impressao do software de navegaqao au pela superficie da tela. 

Regiao 2 -----~ 

Figura 23: Na reprodU<;ao, a divisao das quatro regi6es na marca<;ao por cores: vermelho na regiao 
urn, arnarelo na dois, magenta (rosa) na tn§Js e verde na regiao quatro. 
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Esta analise toma a regiiio urn como ponto de partida por entender que ela, na perspec

tiva da escrita/leitura ocidental, localiza-se no ponto inicial. Nao bastasse isto, a informa<_;ao 

chega a tela do usuario respeitando processo de preenchimento tipico do suporte informati

ca e da "navega<_;ao" na internet que vai, em faixas, da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. Os primeiros pontos visualizados estao na regiao urn, onde fica tambem a chamada 

barra de titulo, fora da area de visualiza<_;ao do software de navega<_;ao, responsavel pela exibi

<_;ao do conteudo da janela. A barra de tftulo (veja abaixo) eo primeiro ponto que o leitor ve. 

Ela traz a seguinte inscri<;ao: "UOL- 0 maior conteudo da America Latina- Microsoft In

ternet Explorer". 

Figura 24: No destaque, o texto que aparece na barra de titulo do 
navegador Internet Explorer quando a pilgina de 
entrada do UOL e visitada 

A segunda parte desta inscri<;ao, que faz referenda ao software de navega<;ao (browser), 

e colocada automaticamente pelo programa e ocorre em qualquer endere5;0 da internet, in

dependente da vontade do autor ou do leitor. Nao se trata de conteudo produzido pelo UOL 

como enunciador e, consequentemente, nao cabe na intencionalidade do texto, ainda que 

possua significado. Quando se utiliza outro programa de navega<;ao, como o Netscape Navi

gator, por exemplo, a inscri<;ao aparece alterada para a referenda a este produto. Mas nao e 

isto que determina seu descarte como parte do texto e sim o fato de que seu conteudo nao e 

pertinente na analise. 
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UOL 
Figura 25: Logotipo do UOL 

Antes da incursao pelo PGS, e precise identificar conteudos figurativizados pelo logoti

po do UOL, que aparece logo no primeiro ponto da chamada area de visualiza~ao do navega

dor. Este logotipo e composto por uma parte ilustrada e por letras que trazem a inscri<_;;ao 

UOL em tipos fortes- supernegrito (extrabold) -, circundado por uma regiao limpa, o que 

acentua o seu destaque. 0 conteudo ilustrado do logotipo faz referenda direta ao olho hu

mane pelo seu formato circular e pela intercala<_;;ao de forma elfptica mais destacada, interna 

ao drculo. Este, contudo, e entrecortado por tra<_;;os que mostram a composi~ao variavel ( e 

em movimento) de intercala<_;;6es entre cfrculos e elipses, dando ideia de nao-estaticidade. A 

regiao central em vermelho, recortada por regi6es em amarelo, deixa mais marcada ainda a 

forma ocular, aludindo a palpebras. Ainda na imagem, pode-se ver a referenda ao sol, pela 

forma circular e principalmente pelas cores que sao o vermelho e o amarelo e que, pela so

breposi<_;;ao, levam a grada<;;6es de alaranjado e mesmo a tons dourados. 0 olho eo sol colo

cades em simultaneidade, fundidos em uma s6 imagem, remetem ao centro do universe e ao 

sentido principal que organiza a rela<;;ao do homem como mundo, a visao. Nao apenas a par

te pelo todo, mas a parte que a cultura coloca como referenda de inteligencia e perspicacia 

(expressa em maximas do como "abra o olho", "pessoa de visao", entre outras). Nao seria 

demais acrescentar, ainda, a aproxima<_;;ao da sonoridade das palavras UOL e sol. As figuras 

26, 6 e 8 permitem verificar que os significados de sol e olho tambem sao assumidos pelo 

proprio portal. 

VEt'l Sf:I'1PRE AQU~? VEI-1 5ft-1PRE AQUI? 

~ 
ASSINE UOL 

'-....._.../ 
ASSINE UOL 

Figura 26: Dois QUadros iframes) do ant1ncio 
animado do UOL que simula o movimento de 
abrir e fechar da palpebra 

Em passagem pela regiao ,urn, ha ainda espa<;;o majoritirio que e destinado a anuncian

tes, atraves de banners (nome dado aos m6dulos de publicidade em paginas-da web) e a duas 

inscri<_;;6es: a data- Sexta-feira, 25 de agosto de 2000- e outra, a direita- UOL Econ6mico-

237 



conteudo exclusivo, acesso ilimitado. Esta ultima, quando se trata de internauta que e assi

nante do servi<;o, e trocada por outra que aparece personalizada, da seguinte maneira: Old 

fulano! 0 UOL lhe da as boas-vindas! Abaixo, ja esta a faixa escolhida como limite entre as 

regioes urn e dois. 

A analise da regiao urn torna-se basica e norteia a apreensao do sentido construfdo na 

pagina do UOL. Ela manifesta o conteudo que organiza o restante do texto e da o parametro 

de leitura daqueles que parecem ser os valores basicos manifestados e nao apenas por apare

cer antes que o restante. Ao Iongo da analise, esta posi<;ao ficara melhor demonstrada. De 

qualquer forma, a partir desta regiao procurou-se a constante homologa<;ao, ratifica<;ao e 

recorrencia dos termos identificados aqui e dispostos no restante da tela. 

Antes de examinar o PGS, e precise lembrar que ao "entrar" no site do UOL, urn me

canisme automatico e disparado e abre uma janela menor, com novo texto, que se sobrep6e 

a maior que contem a pagina de entrada propriamente (ver figuras a seguir). Esta janela roe

nor, conhecida no jargao tecnico como "pop-up", traz material publicitario direcionado. 

Quando o visitante e assinante do UOL (figura 28), ela traz oferta especial, destaque de 

conteudo exclusive, anuncio de produtos, de canais abrigados no portal. Quando o internau

ta nao assina o servi<_;;:o de conexao a internet do UOL, o que lhe garantiria acesso a setores 

restritos, esta janela menor traz apelo para a adesao ao provimento de acesso (figura 27). 0 

usuario retira esta janela da frente para que possa visualizar a pagina de entrada, que fica 

automaticamente abaixo e muitas vezes o sistema nem termina de apresentar o anuncio ao 

internauta antes dela ser fechada ou deixada para tras. Dessa maneira, pode ser considerada 

como elemento auxiliar na analise do sentido inscrito no texto da pagina de entrada. 
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&6t.A~ 
~.11t voeMid~ 
.a-R$ 1~324l$·13h22-

JORNAIS, ReVISTAS e COLU~ 

>lokau.com 
Cartman. bone&o 
do South Park 

,. Patagon.com 
lnvista num funda 
de renda variavel 

,. Pontofrio . .com 
MP3 Gradiente 
F20; 4 de R$ 99,75 

• planetaimovel.corn 
Veja como e facil 
encontrar im6veis 

> Poupa Ganha 
R$ 10.000 no bolsa 
e um Astra Ukm 

).t\mericanas.,com 
MP3 compacto da 
Philips, R$ 449 

Figura 27: Nesta reproduc;ao de tela, pode-se ver que ajanela 
"pop-up" traz wna mensagem de apelo comercial ao 
nao-assinante para que ele venha a aderir ao servic;o 

n£ 
Putill demitt: diretor do 
oaae Sol:shoi n.a 1\Vs.si<~ 

MlltiOO t>IGIT~ 
A~~o .10 Nai)Stott,; 
bloqueado e-m es<»las 

U.Ot !A8liUDE 
Grupo .Jgridl! pt:di.atra por 

do Timor Leste f.J% um a no achar que ua 'pedOfila' 

Figura 28: Nesta reproduc;ao, a janela "pop-up" traz 

',. plane1aimovl!t com 
Veja como Hacil 
en~r imoveis 

,. Sboptime.com 
Cafe expre$$0 
todo dia, R$ 162 

uma mensagem de venda de urn parceiro comerdal do 
UOL- a patagon.com. Pode-se ver a identificac;ao do 
usuario najanela de tras: Ola, Oricardo!. .. 
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Estrutura fundamental 

No nfvel das estruturas fundamentais, as categorias semanticas referem-se a delimitac;ao 

espacial: /continuidade/ vs. /descontinuidade/ ou /interioridade/ vs. /exterioridade/. 0 nfvel 

profundo aparece manifestado aqui atraves da frase UOL Econ6mico- conteUdo exclusivo, 

acesso ilimitado. Esta construc;ao e a da barra de titulo (UOL- 0 maior conteUdo da Ameri

ca Latina) trazem elementos suficientes para que se possa afirmar que as categorias seman

ticas junta-sea categoria tfmica, do que se conclui que os termos relacionados a interioridade 

sao euf6ricos e OS a exterioridade, disf6ricos. 

A utilizac;ao dos adjetivos exclusivo e ilimitado junto ao nome do site diz ao leitor que 

quem esti dentro e exclusive e possui privilegios ilimitados. Ao mesmo tempo, o termo eco

nomico coloca parcialidade em questao, acrescentando noc;ao espacial tambem: paga por 

parte, recebe o equivalente ao todo, implicando em vantagem, algo positivo. No ambito da 

janela menor que se abre ao acessar o site, ha a confirmac;ao dos valores presentes na estrutu

ra fundamental: "UOL Premium: Todo o conteudo exclusivo do UOL em um plano com mais 

vantagens para voce". A primeira, na lista das vantagens, e: acesso ilimitado. 

Lembrando a lic;ao de Greimas de que o sentido nasce da percepc;ao da diferenc;a, neste 

caso ela esti marcada na tensao entre /interior/ vs. /exterior/, no /dentro/ vs. /fora/, no 

/inclufdo/ vs. /exclufdo/. As categorias semanticas fundamentais projetadas sobre o quadra

do semi6tico informam: 

totalidade (na figura do universo) 

~ 
interioridade exterioridade 

inclusao exclusao 

nao-exterioridade nao-interioridade 

parcialidade - 0 neutro 
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0 percurso esta representado pela marca~ao do espa~o exterior, corn o reconhecimento 

de que o internauta nao e assinante do UOL, passando pela nega~ao desta exterioridade por 

rneio de apelos para que ele venha aderir ao servi~o ("assine UOL", "s6 ganha quem assina") 

e pelo enaltecimento das vantagens de quem e assinante: "conteUdo exclusivo, acesso ilimita

do", "s6 assinante do UOL tem". No quadrado, este percurso esta marcado pelas setas ern 

tra~o continuo, na cor azul. Na deixis positiva, ha o percurso da inclusao e na deixis negativa, 

o da exclusao. No eixo dos contradit6rios, o terrno neutro pode ser relacionado a parcialida

de, pois nao ha sentido que se possa buscar como parte de urn universo, a nao ser estando 

dentro dele e tendo acesso ilirnitado a sua totalidade. 

A constru~ao sernantica de nfvel profunda impoe, entao, ao usuario do UOL, a necessi

dade de se tornar assinante, o que fara dele urn ser exclusive, corn acesso (privilegio) ilirni

tado. lsto rnarca-se nao apenas na regiao urn, ponto ern que, caso o internauta seja usuario do 

servi~o de provirnento aparece mensagem personalizada (Old, fulano! 0 UOL lhe da as 

boas-vindas!), mas por diversas referencias feitas em outras regi6es da pagina, como logo na 

area superior cia regiao dois, a inscri~ao "S6 Ganha Quem Assina UOL", apresentando o 

nome de pessoa conternplada com urn microcomputador e logo abaixo desta, as rnensagens: 

"Assine UOL", "E-mail Gratis" e "S6 Assinante do UOL tem". Parte-se da simples men~ao 

ao universe, ao maior conteudo da America Latina, para a referenda de que nao basta estar 

on-line, mas que o "universe" pode ser exclusivo e assirn ter acesso a totalidade do mundo 

que ora se abre. Estabelece-se rnarca~ao que nao existe inicialmente, saindo-se da exteriori

dade do universe, da internet como continuo para a dernarca~ao acentuada do espa~o, que 

rnostra a irnportancia da delimita~ao territorial, da interioridade, do fechamento. Da tensao 

criada pela oposi~ao, no eixo dos contraries, entre interioridade e exterioridade ira surgir, no 

espa~o da significa~ao, a constru~ao dos significados de exclusividade e totalidade. 

Ao se percorrer a pagina de forma geral, pode-se perceber a intensa repeti~ao da palavra 

UOL, utilizada como recurso para estabelecer limites. 0 "aqui", isto e, o "s6 aqui"- atraves 

de efeitos de sentido de delirnita~ao espacial - e espalhado por toda a pagina de forma a tor

nar-se explfcita a importancia, a positividade do estar dentro, do pertencer ao espac;o, da 

interioridade. A contraposi~ao /parcialidade/ vs. /totalidade/ surge com os investimentos 

sernanticos sobre as categorias fundarnentais. Sobre a tensao entre interior e exterior se es

tabelece a noc;ao de todo: o universe esta ern suas maos caso voce esteja dentro do UOL

"conteado exclusivo, acesso ilimitado". Ao colocar o UOL como centro do universe, na apro-
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ximas;ao entre o sole o olho (que eo olho do enunciatario e nao do enunciador), presente no 

logotipo, ao se informar que "56 Assinante do UOL tern", ao refors;ar o espa<;;o de forma 

constante e recorrente, procura-se criar efeito de sentido de totalidade, de que o universe e 
aqui, de que o UOL e tudo. Estas colocas;oes, presentes nos niveis superiores, demonstram a 

centralidade da tensao entre interioridade e exterioridade, valores virtuais que sao tornados 

como a base de construs;ao do sentido nesta pagina e receberao diversos investimentos se

manticos durante o PGS. 

Estruturas narrativas 

Totalidade e exclusividade tornam-se valores a serem atualizados no nfvel narrative. A 

analise deste patamar, pela estrutura de significados instalada na pagina inicial, leva a consta

tar que se trata de narrativa concentrada na rnanipulas;ao que atribui competencia ao sujeito 

do fazer atraves do reconhecimento de seu estado inicial e busca torm1-lo desejante do obje

to de valor final que e a totalidade, representada aqui, em nivel inferior, pelo universe e na 

superficie pelo Universe Online. 0 discurso do UOL pode ser considerado como da ordem 

do poder-fazer-saber, pelo reconhecimento do estado do sujeito (assinante ou nao-assinante) 

presente logo no alto da tela, que vai sobremodalizar urn poder-fazer-querer, conforrne 

aponta Pais643
• Instaura-se a tentativa de desencadear no internauta a as;ao, isto e, de leva-lo 

a performance, que seria a adesao ao servis;o. 

Emerge, a partir da regiao urn, o objeto de valor complexo totalidade, figurativizado 

pelo Universe Online e manifestado tambern pelas inscri<;;oes "acesso ilim.itado", "o maior 

conteUdo" e pela janela menor, entre outras. 0 objeto de valor e composto, tambern, 

em nivel hierarquicamente inferior, pelo valor exclusividade, marcado no texto por "conteu

do exclusivo", por "s6 ganha quem assina ... ", "s6 assinante do UOL tern". Nao ha o desenca

deamento deste fazer transformador. Ele ficaria em instancia externa e pressuposta ao dis

curse, podendo ser declarado como ocorrido quando, ao inves de inscri<;;oes que reconhecem 

o nao-assinante, surgem na tela a marca da sans;ao cognitiva: "Old, fulano! 0 VOL lhe dd as 

boas-vindas!". 

643 
PAIS, C.T. Anota¢es e material distribuido em aula pelo professor, no decorrer do curse "Semi6tica: Processes Sistemicos 
e Discursivos" (FLL 50 13), Departamento de Linguistica, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias H umanas da Universi
dade de Sao Paulo, 1° semestre de 2000. 
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0 enunciado de fazer poderia ser descrito a partir das representa~oes abaixo: · 

onde: 

PN 1 = programa narrative de base 

S1 = Internauta 

Ov1 = acesso ilimitado ao "universe", a totalidade 

onde: 

PN2 = programa de uso 

s2 = internauta 

Ov2 = exclusividade que soma-se como valor adjunto a totalidade e e dada 

pela assinatura 

0 texto concentra-se na fase de manipula~ao. 0 objeto de valor descrito e a proje~ao 

dos valores criados pelo destinador-manipulador. 0 fazer manipulador do destinador baseia

se na l6gica da sociedade contemporanea onde valores como exclusividade, identidade, ter 

mais por menos (vantagem), entre outros, sao buscados pelos individuos (a internet e uma 

mfdia de consumo individual) e podem ser tornados como portadores de ideologia rn.anifes

tada recorrentemente pelo discurso publicitario. Sabre estes valores e que se constr6i o 

apelo de assinatura, onde a tensao /interioridade/ vs. /exterioridade/ do nfvel fundamental 

torna-se suporte para que eles sejam assentados. No contrato fiduciario, repousaria, implici

to, o reconhecimento do sujeito como exclusive, com poderes ilimitados, ideal que, em 

principia, seria compartilhado pelo internauta, o destinatario. 

A manipula~ao se cia por tenta~ao. 0 intemauta, em visita ao UOL, possui acesso a rede 

e pode vir a tornar-se assinante, com conteudo exclusive e acesso ilimitado. Ate entao, ele e 

limitado: eo mundo da internet, mas nao o universe. 0 destinador-manipulador busca des

pertar no visitante, que ele previamente sabe que nao e usuario de seu servi~o, a ascensao do 

sentimento de querer-fazer a partir do reconhecimento de sua competencia e da tentativa de 

impor seus valores: o importante e ter mais, ser exclusive e ter o maior conteudo da America 
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Latina a disposi<;ao. Ele deixa clara a ciencia da avaliac_;ao positiva do sujeito de estado e tam

bern sujeito do fazer que eo internauta, ressaltando seu poder para realizar a performance. 

Por intermedio da declarac_;ao de que ha mais a ser conquistado e usufrufdo pelo sujeito 

e pelo compartilhamento de ideais comuns aos indivfduos da sociedade, busca-se levar 

o internauta a a<;ao, representada anteriormente pelos PNs de base e de uso. E preciso res

saltar: uma vez que se e assinante, o texto muda e o apelo para a assinatura e trocado pela 

mensagem de boas-vindas e pelo reconhecimento da identidade do usuario. Ou seja, a mani

pulac_;ao confirma-se, pois, desaparece quando o destinador reconhece que nao ha mais ne

cessidade de persuasao. Em seu lugar, o destinador-julgador- o mesmo UOL- ira declarar o 

triunfo do sujeito do fazer, impondo a sanc_;ao cognitiva positiva com a mensagem de enalte

cimento: Old, fulano! 0 UOL lhe da as boas-vindas!. Uma san<;ao negativa nao ocorre. 

Como o sujeito do fazer encontra-se dotado da competencia, a narrativa centra-se no estagio 

de manipula<;ao, tentando leva-loa performance, mas sem impor san<;ao negativa porque ele 

pode ainda se deixar manipular, aderir aos valores. A paixao, no sentido greirnasiano, encon

tra-se na esfera do destinador, na sua espera e na confian<;a de que seus valores possam ser 

adotados pelo sujeito644 • 

Nos dois PNs do sujeito representados acima, verifica-se que sujeito de estado e sujeito 

do fazer coincidem: sao o mesmo internauta. Note-se que o objeto de valor criado a partir 

do destinador e a totalidade (figurativizada pelo acesso ilimitado ao UOL), composta pela 

exclusividade, mas que esta em nfvel inferior: e a assinatura que lhe confere a exclusividade 

que, por decorrencia, ira dar acesso ao todo. Embora urn (mico fazer responda pelos dois 

OVs, nao se pode ter acesso antes a totalidade e depois a exclusividade. 

Estruturas diseursivas 

Ha reflexes, no nfvel das estruturas discursivas, da fragilidade do fazer transformador a 

partir da perspectiva do sujeito "internauta". Pode-se, da mesma maneira, examinar as cate

gorias que envolvem os valores projetados pelo enunciador no enunciado, sem avaliar os val o

res envolvidos na transforma<;ao. De qualquer maneira, constata-se, no ambito da sintaxe 

discursiva, exaustivas debreagens actancial e espacial enunciativas, que procuram marcar 

644 
GREIMAS, A. J. De Ia c61era. In: GREIMAS, A. Del sentido ... , op. cit., p. 255-256 
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reiteradamente a posi~ao de eu e de aqui, ambos o UOL. Esta delimita~ao fica potencializa

da pela bidirecionalidade da comunicas;ao na web, pois os recursos tecnicos disponiveis per

mitem demonstrar o conhecimento que o enunciador tern da presen~a (imprescindivel) do 

enunciatario, evidenciada entre diversos procedimentos. Novamente, recorre-se a inscri~ao: 
"Old, fulano! ... ". A debreagem actancial e refor~ada neste ponto, pois o tu emerge claramen

te tambem. 

Em toda a tela, contudo, as embreagens actancial e espacial enunciativas sao frequentes 

e abundantes, com cita~ao da palavra UOL ( enunciador e espas;o) constantemente: Shopping 

UOL, UOL News, UOL Tabl6ide, UOL Esporte, UOL Musica, logos UOL, UOL na Tela, 

UOL no Mundo. Criam-se efeitos de sentido de proximidade, entre enunciador e enunciata

rio, e de totalidade, quando se refor~a a coincidencia entre ator UOL e espas;o UOL. E com 

a marca~ao frequente das categorias de espa~o e pessoa, aproximadas, que se constr6i a ma

nifesta~ao do conteudo fundamental: a significa~ao de interioridade e exterioridade. 

Na regiao tres ha uma marcas;ao actancial a ser destacada, corn ernbreagem actancial e 

espacial: a palavra UOL perde a conotas;ao de ator e de espa~o em quase todas as men~oes e 

torna-se urn ele, uma terceira pessoa. A tematica dos links comp6e o que se pode denominar 

de assuntos empresariais, de neg6cios, nao ligados ao enunciatario cornum. Enfraquece-se a 

necessidade de marcar o espa~o pelo tipo de informa~o que esta sendo colocada na tela: nao 

e area destinada a seduzir o internauta, a criar ambiente de totalidade, mas a estabelecer o 

distanciamento tfpico das rela~6es entre empresas: Anuncie no UOL, Afilie-se ao UOL, No

tfcias sabre o UOL. 

Outre ponto de destaque e o surgimento da embreagem actancial no link Meu Univer

so. 0 enunciador aqui diz meu no Iugar de seu. Conforme Fiorin, citando Maingueneau, este 

recurso pode ser utilizado tanto para marcar a identifica~ao de afetividade como tambern na 

esperan~a de reconhecimento da condis;ao de sujeito pelo enunciatario. Esta ultima parece a 

mais apropriada para a embreagem, mas as duas podem ser encaixadas. "0 essencial e desca

racterizar a reciprocidade, que se revela impossfvel, seja transformando o enunciatario em 

nao-pessoa e, portanto, tirando-o da esfera enunciativa, seja fazendo como se o enunciatario 

tivesse assumido o que diz o enunciador, uma vez que, em ambos os cases, nao e precise 

responder"645
• 

645 FlORIN, As astucias ... , op. cit., p. 92 
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A embreagem tambem aparece, na barra de menu, no ponto onde esta o Servifo ao as

sinante. Da marca~ao actancial forte, passa-se a neutraliza~ao dos sujeitos: o enunciador de

saparece eo enunciatario ate agora delimitado pela condi~ao do eu enunciador, torna-se for

~osamente urn ele. Este efeito de distanciamento teria algoa ver como fato do enunciatario 

desta frase ja ser assinante? 

A debreagem enunciativa temporal tambem e marcada. 0 consume de informa~ao se da 

a qualquer memento. 0 site e atualizado constantemente. No alto da pagina ha, de infcio, a 

marca~ao temporal, necessaria para criar a rela~ao desejada com o enunciatario, pois a atuali

za~ao e urn dos "valores agregados" ao conteudo oferecido em portais como o UOL. Por 

apoiar-se no universe do jornalismo, a debreagem temporal e fundamental para garantir 

o sentido das informa~oes exibidas, com a liga~ao entre o tempo do enunciador e o do enun

ciatario. Marca-se o tempo, refor~a-se a proximidade como usuario e buscarn-se efeitos de 

verdade e atualidade - para ajudar a compor o efeito de sentido de realidade - que devem 

estar presentes na informa~ao jornallstica: Sexta-feira, 25 de agosto de 2000, Hoje, Agora, 

1 7 horas, 18 horas, 21 horas. 

Os efeitos de sentido - verdade e referencialidade, realidade, proximidade e totalidade 

- buscados pelo enunciador UOL, com suas constantes debreagens espaciais, sao considera

dos como os principais responsaveis para que o objeto de valor, projetado no percurso do 

destinador-manipulador possa ser compartilhado com o sujeito do fazer e ganhe credito no 

discurso. A totalidade pode ser identificada em efeito que iguala o espa~o de enuncia<;ao ( o 

simulacra), o enunciador eo tempo presente ao aqui, agora, tudo. 

Este efeito e tambem refor~ado pela constante debreagem actancial enunciativa de se

gundo grau, instalando diversos sujeitos de novos enunciados, com marca<;ao textual apoiada 

no plano da expressao pelo uso de cores: o segundo enunciador e destacado em azul e seu 

enunciado vern logo abaixo, em linha de texto separada, em preto, demonstrando que a linha 

azul da nome ao actante e a debaixo traz sua fala. E sao varios os actantes chamados a com

per uma pluralidade de vozes: Folha Online, Veja Online, Folha de Sao Paulo, Elio Gaspari, 

Capricho, Bons Fluidos, Ilustrada Online, Paulo Henrique Amorin, entre outros. 

As debreagens enunciativas de pessoa, espa~o e tempo em abundancia ajudam a criar 

efeito de sentido de realidade: quanto mais dados do mundo ja admitido como "real" forem 

trazidos para dentro do UOL, mais este "universe" se parecera com a realidade. Diz Fiorin: 

"A debreagem interna serve, em geral, para criar urn efeito de sentido de realidade, pois pa-
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rece que a pr6pria personagem e quem toma a palavra e, assim, o que ouvirnos e exatamente 

o que ela disse"646. 

Estes procedimentos poderiarn ser analisados ern suas dezenas de unidades, mas a posi

~ao assurnida indica que a abordagem unitaria encontra-se em outre plano e que a importan

cia maior esta na constru~ao dos efeitos de sentido para o grande texto que se forma no 

conjunto da enuncia~ao do UOL. Lembra Barros: 

"Os efeitos de realidade ou de referente siio, no entanto, constmidos mais fre
quentemente por meio de procedimentos da semantica discursiva e niio da 
sintaxe, ao contrario do que ocorre com os efeitos de enunci(lfiio. 0 recurso 
semantico denomina-se "ancoragem". Trata-se de atar o discurso a pessoas, es
Pafos e datas que o receptor reconhece como "reais" ou "existentes", pelo pro
cedimento semantico de concretizar cada vez mais os atores, os espaqos e o 
tempo do discurso, preenchendo os trafOS sensoriais que os "iconizam", os fa
zem "c6pias da realidade". Na verdade, fingem ser "c6pias da realidade", 
produzem tal ilusao"647• 

Reconhece-se a necessidade de observar estas constantes debreagens - executadas corn 

a ampla quantidade de pequenos enunciados colocados por toda a superflcie da tela - em 

conjunto com o apoio de recursos de argumenta~ao/veridic~ao, que encontram-se no ambito 

da sintaxe discursiva. Isto ajudara a dar suporte a visao de que este uso e urn mecanisme 

para fundamentar o efeito de realidade associado a totalidade: dar dimensao e credibilidade 

a grandeza atribuida ao UOL por ele mesmo. A argurnenta~ao utilizada para dar credito aos 

valores veiculados na pagina esta em posi~ao de superior importancia que a pluralidade que 

aparece nas inumeras vozes citadas no discurso, representadas (mecanicarnente, em princi

pia) pela grande quantidade de nomes destacados, isto e, aparentes e rapidamente percepti

veis no plano da expressao. 

Em primeiro lugar, subjacente ao discurso do UOL, esta a avalia~ao positiva da quanti

dade: "o maior conteUdo daAmerica Latina". Ligam-se juizos de valor sobre o preferivel648
, a 

quantidade, a outro tipo de argurnenta~ao, a de autoridade649, para, num mesmo caldo, pro

duzir reflexo de urn sabre o outro e a arnplia~ao dos dois. 0 argumento da quantidade, que 

busca comprovar o valor da totalidade ja descrito - tambem suportado no plano da expressao 

546 ld. ibid., p. 46 
547 BARROS, Teoria semi6tica do texto, op. cit., p. 60 
548 Ver PERELMAN. op. cit., p. 242 
649 ld. ibid., p. 251-258 
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com a clara existencia de muitos links -, e colocado junto ao emprestimo da autoridade dos 

outros enunciadores citados nas debreagens de segundo grau, marcadas pelos links. 

Nao bastasse isso, cria-se atmosfera de informa~ao jornalfstica por recursos de sintaxe 

discursiva na maioria das vezes: os enunciados respeitam forma noticiosa ("Menina e presa 

ern congelador de McDonald's"), com presentifica~ao do passado ("EUA decidem barrar car

ne brasileira"), textos com verbos no modo imperativo ("Descubra as cores que alimentam 

sua alma") - Jakobson lembra que o imperativo tern valor d~ verdade, nao se pode contesta

lo sob este prisma, e esta presente no exerdcio da fun~ao conativa da linguagem650 
-, a ex

plora~ao do aspecto factual ( fun~ao referendal, na qual se apoia o jornalismo), ha a remissao 

majoritaria a vefculos de comunica~ao que atuam jornalisticamente, personalidades da im

prensa Uornais, revistas e colunistas). "Veja Online: jornalista deixou carta de suicidio" ou 

"EL Pais: acusafi5es contra Senado abalam governo argentino". 

0 apoio no universo de discurso do jornalismo busca trazer o espac;o do UOL mais que 

apenas a pluralidade de vozes: o estatuto de verdade e de realidade de que goza este universo 

e o prestigio como fonte de informa~ao atribuido a diversos destes actantes (dado ao jorna

lismo por estrategias de efeito de sentido de real, entre elas, a de referencialidade, ou o "tes

temunho do testemunho", como aponta Gomes651). Trata-se do principia de transitivida

de652 onde se, por exemplo, o vefculo Folha de Sao Paulo goza de credibilid.ade junto a seus 

leitores e possui o estatuto de discurso da verdade, em l6gica tal que colocando este veiculo 

dentro do espa~o, seus atributos sao transferidos tambem653. Associado a este prindpio esta 

ainda o argumento de autoridade ja que, sendo veiculos reconhecidos e o jomalismo sendo 

autoridade reconhecida socialmente na representa~ao da realidade, o UOL invoca esta auto

ridade para compor seus argurnentos de grandiosidade, de totalidade e de verdade/realidade, 

apontados tambem como valores visados pelas estrategias das inumeras debreagens. 

"0 prestigio de uma pessoa e uma qualidade que incita a irnitar os seus com
portamentos e a seguir seus juizos. E ele que, qualquer que seja o seu funda
mento, esta na base do argumento de autoridade, tao essencial em todos os 
dominios em que nao se dispoe de um procedimento admitido para o estabele
cimento dos fatos e das verdades"654

• 

650 
JAKOBSON, R. lingiifstica e comunicar;ao. Sao Paulo: Cultrix, 1970. p. 125 

651 GOMES, M. op. cit., p. 19-30 
652 PERELMAN, op. cit., p. 246-252 
653 ld. ibid., p. 249 
654 ld. ibid., p. 256 
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E precise notar tambem que, entre os principais recursos da intertextualidade, a cita~ao 
e forte elemento de demarca<;;ao, de emprestimo de poder e autoridade, uma vez que com

preender as referencias exige repert6rio655 e tambem demonstra saber privilegiado do enun

ciador. 

Ainda na ancoragem do texto do UOL ao universe do jornalismo, fica nftida a composi

~ao visual da pagina de entrada como referenda ao arranjo grafico de jornais. Em primeiro 

lugar, destaque-se, o texto aparece organizado em colunas, estrutura tipica do jomalismo 

impressa. Em segundo, o conteudo disponfvel no portal, independente do tipo ou tema - na 

maioria das vezes -, e apresentado ao internauta em forma de manchetes e chamadas, forma 

tradicional de se apresentar os assuntos tratados na primeira pagina de urn jornal. Ha urn 

titulo principal, caracterizando a manchete da homepage. Os tftulos em geral apresentam-se 

em duas linhas e apoiados por palavra(s) que os antecede(m), recurso que no jornalismo im

presso tambem e conhecido como chapeu656• 

Os recursos que funcionam como argumentos tornam-se claros. A busca pela tematiza

~ao e figurativiza~ao sofre influencias do nivel narrative, que permanece preso ao percurso 

do destinador-manipulador. A analise parece fecunda na investiga<_;;ao do sentido produzido 

no plano da expressao. Como assinalado, ha elementos deste plano que funcionarn como 

componentes ret6ricos, por assim dizer. 

Contudo, vale destacar, como tematica do UOL, a liberdade de escolha do usuario 

(acesso ilimitado), a exclusividade apontada, a totalidade (universe) e a quantidade (igualada 

a qualidade), figurativizados na presen~a de inumeros vekulos, inumeros assuntos para aces

so, inumeros links para a escolha do usuario e no oferecimento de vantagens ao assinante. A 

grandiosidade do UOL, por exemplo, esta figurativizada pelo "universe", substantive que 

define espa<;;o «<infinite", figura da cultura reconhecidamente de maior extensao que mun

do/planeta, presente nos atributos de internet (rede mundial de computadores). Esta figura 

tambem esta representada no logotipo e em diversas marcas de quantifica~ao ao longo do 

texto construfdo que refor<;;arn o sentido criado ao seu redor. 

655 LAJOLO, op. cit. 
656 

FOLHA DES. PAULO. Manual geral da redaqao. sao Paulo, 1987. 2 ed., p. 150 
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A analise da quantidade de debreagens e de algumas embreagens acima citadas mostram 

que trata-se antes de discurso de persuasao, buscando modalizar o enunciatario para o de

sempenho, a performance que consiste em aderir ao produto ( servi~o )657
• 

Pode-se concluir, par ora, que a analise do PGS demonstra que ha outros aspectos a 

considerar para a apreensao mais completa do sentido inscrito e o cumprimento da propria 

proposi~ao da semi6tica francesa de identificar como o texto diz o que diz. Percebe-se a pre

sen~a de elementos no plano da expressao que se inter-relacionam com os do conteudo em 

enriquecimento semantico, impondo a necessidade de atentar para o plano da expressao e 

checar a possibilidade de categorias inscritas nele e articuladas corn as do conteudo. Seria 

inadequado afirmar que se trata de constante ou de regra geral, mas no caso analisado aqui 

ha a intersec<_;ao entre os dais pianos que surge pelas caracterfsticas pr6prias do meio. 

Do mesmo modo, nota-se que a configura~ao do nfvel narrative, direcionado ao projeto 

de manipula<_;ao, atribui maier importancia ao nfvel fundamental, urna vez que ele concentra 

parte relevante do material de analise. Contudo, foi identificada ainda uma sintaxe discursi

va sofisticada, com o ample uso de recursos de argumenta<;ao e efeitos de sentido consegui

dos a partir da manipula~ao dos marcadores de espa~o, tempo e pessoa. Destaque-se, tam

bern, que o fato dos valores estarem vinculados ao universe de discurso publicitario, com 

seus apelos de venda, leva a crer que as recorrencias e caracterfsticas rnanifestadas do discur

so jornalfstico presentes neste espa<_;o encontram-se em nfvel hierarquicamente inferior e 

sao, antes, recurso de argumenta<_;ao/veredic~ao para a constru<_;ao do suporte ideol6gico. 

Plano de expressao e semi-simbolismo 

A partir da constata~ao de que o levantado nos tres nfveis do PGS abre a necessidade de 

amplia~ao para capturar de modo mais complete o universe do sentido construfdo no texto 

analisado, partiu-se para o estudo detido das caracterfsticas do plano de expressao e a locali

za<_;ao das correla<_;oes possfveis de serern estabelecidas na emergencia da significa~ao. 

De que consta~ entao, o plano da expressao? Sua analise respeitou a divisao inicial em 

quatro regi6es, utilizando-se como criterio a divisao do tipo de inforrna~ao ali presente, con

forme o exposto anteriormente. A partir da divisao inicial, procurou-se na regiao dois os tra-

657 PAIS, C.T. Anotac;Oes e material distribufdo em aula, op. cit. em conjunto com as considera¢es de GREIMAS, A. Semi6-
tica do discurso cientffico: da modalidade. Sao Paulo, DIFEL, 1976. 
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~os marcantes do plano da expressao. Forarn selecionados os principais dados de sua estrutu

ra e tra~os importantes das caracteristicas de expressao de toda a pagina: 

• Predominancia das cores azul, que rnarca os links, preto, que refere-se ao texto "co

mum" sabre o branco, que e a cor de fundo da tela; 

• Grande quantidade de links reconhedveis ern irnediato contato visual; 

• Extensa lista de links denominada de surnario, caracterizada como tal; 

• Marca~ao dos links em letras rnaiusculas, grifadas, na rnaioria dos casos, o que assegura 

valor positive construido visualrnente para o texto lincado; 

• 0 aparecimento - pelas caracterlsticas da leitura sabre o suporte informatico - de pe

quena mao, ern substitui~ao a tradicional seta (cursor) que mostra a posi~ao do mouse. 

Esta "maozinha" tern o declo indicador esticado e os restantes encolhidos, demonstran

do que o cursor esta sabre urn link. 

• Organiza~ao grafico-visual em forma tlpica de primeira pagina de jornal impresso. 

Pela quantidade de links- sao 128 no total-, como foi assinalado, pode-se dizer que 

sao varias as areas senslveis ao mouse na tela (nao s6 na regiao dois) que provocam o apare

cimento frequente da maozinha. Links sao op~6es de leitura dadas ao intemauta, posslveis 

devido ao recurso do hipertexto. Na l6gica hipertextual, lembra Leao, o potencial interativo 

de urn texto e definido pelas possibilidades de escolha dadas ao leitor, que assume o con

trole da ordem de leitura e organiza o consumo da informa~ao segundo os seus interesses658
• 

Os links estao destacados, vislveis, independente da leitura das palavras rnarcadas: a predo

minancia do azul sorna-se ao sublinhado e ao aparecirnento da maozinha. Aponta Siegel que 

links sao tradicionalrnente marcados em azul e com sublinhado e por isto imediatamente 

reconhedveis pelo internauta659• 

Deve-se notar que quase a totalidade dos links esta marcada em letras maiusculas e os 

nao-links, predominantemente em letras rninusculas. Ao mesmo tempo, a cultura brasileira 

considera a cor azul como sendo portadora de valor positivo. Diz-se, frequentemente, que 

"esta tudo azul .. como eqUivalente de "esta tudo bern". Reconhece-se, portanto, a ascensao 

de positividade associada ao link. 0 que se valoriza na internet? 0 que e "clicavel", a 

658 LEAO, op. cit., p. 34. 
659 SIEGEL, D. op. cit., . p. 287-8 
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possibilidade de escolha, a informa~ao sobre informa~ao. 0 link e a demonstra~ao cia fun~ao 

fatica da linguagem definida por Jakobson660
: o teste permanente do canal~ a constru~ao da 

mensagem voltada ao meio. Esta constru<_;ao, pode-se afirmar, esta direcionada a manter a 

comunica~ao e seria uma das estrategias de dar voz ao interlocutor, ao enunciatirio, tambem 

simulando a condi~ao de uma especie de dialogo. 

Um link e a representa~ao da liberdade de escolha do usuario, do ambiente que lhe 

permite optar, definir o que ler e o que nao ler. A maozinha representa o usuario por meto

nfmia; e um fndice do seu ato de escolha, do exercfcio da sua liberdade. Urn link e uma 

maozinha sao a representa<_;ao da condi~ao de sujeito do internauta. Cria-se1 a partir da orga

niza~ao tecnico-visual da pagina, o refor~o no senso comum sobre o que e interatividade, 

dando voz ao leitor, marcado no plano da expressao. 

A partir destas constata~6es, postula-se que ha, neste plano, o estabelecimento de cate

goria fundamental de oposi~ao entre /identidade/ vs. /alteridade/, que ganha vida no apro

veitamento dos padr6es e recursos tecnicos da comunica~ao na web. 0 internauta torna-se 

sujeito ao ter liberdade de escolha -links - e o surgimento da maozinha na tela representa a 

nega~ao da alteridade - marcada pelos locais nao sensfveis da pagina - e ascensao cia identi

dade, no respeito a suas escolhas e a sua soberania como indivfduo. Por outro lado, a alteri

dade mostra-se presente na banalidade do cursor em forma de seta, no texto em preto sobre 

o fundo branco. 

Aqui identifica-se claramente o que apresenta Greimas como um dos elementos per

ceptfveis na configura~ao da semi6tica plastica: o contraste plastico, isto e1 o estabelecimen

to de rela~ao sintagmatica de "co-presen<_;a, na mesma superflcie, de termos opostos da 

mesma categoria plastica"661 • Identidade e alteridade apresentam-se conjuntamente na ex

pressao, inclusive, com nftida marca~ao tfmica. 

Ao estabelecer a correla<_;ao entre plano do conteudo e plano de expressao a partir de 

suas configura~6es fundamentais, chega-se a eqiiivalencia de valores positives e negatives que 

esta na base de uma constru<_;ao semantica mais complexa, marcada e presente do que a su

posi~ao inicial. A significa~ao que surge pode ser representada pelo seguinte esquema: 

660 JAKOBSON, op. cit., p. 126. 
661 GREIMAS, Semi6tica figurativa e ... , op. cit., p. 38 

252 



Tabela I 7: Rela<;ao entre as categorias semanticas dos pianos do conteudo e de expressao 

conteudo 

Expressao 

A constru~ao do sentido que faz emergir os valores de exclusive e ilimitado, identifica

dos na analise dos tr~s nfveis do PGS, ganha entao novo suporte, uma vez que o patamar 

discursive, local do "desvelamento da enuncia~ao e manifesta~ao dos valores sobre os quais 

esta assentado o texto"662, como observa Barros, pareceu enfraquecido, embora a constru~ao 

se mostrasse sofisticada, em especial nos artiffcios de marca~ao da enuncia~ao. 0 levanta

mento do PGS havia colocado quest6es de ordem analftica que levaram a observa~ao, com 

maior cuidado, das diversas caracterfsticas e conteudos manifestados por este texto. No pla

no do conteudo, ha constante refer~ncia a elementos que produzem demarca~ao de identi

dade: o nome UOL aparece em inumeras areas e pontos do site produzindo a reitera~ao do 

sujeito enunciador e do local da enuncia~ao. Ao mesmo tempo, o ambiente da comunica~ao 

mediada por computador e hoje organizado no monitor: os softwares sao abertos em janelas 

(windows), a tela fornece uma visao recortada, superffcie de contato fragmentada: a no~ao 

de interior e exterior esta em jogo constantemente no espa~o da informatica. Ambos os pia

nos tocam-se nas categorias fundamentais. 

Percebe-se a aproxima~ao das categorias tambem na figuratividade do logotipo: o sol, li

gado exterior descontfnuo, e unido ao olho, fechado, janela da alma, marca de identida

de/singularidade humana, equivalente a impressao digital. 0 universo, totalidade e exterior, 

ganha sentido quando e online, conectado, fechado na telae por intermedio de singularida

de: o UOL. 0 uso dos termos exclusive e ilimitado tambem joga com a aproxima~ao das 

662 BARROS, Teoria do discurso, op. cit., p. 72. 
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no~6es de espa~o e identidade/individualidade. Escolher o UOL, a totalidade representada 

pela singularidade do provedor, e assinar, e clicar nele, e exercer a liberdade individual de 

optar pelo melhor: o clique pode ser comparado a urna "narratividade", ao fazer transforma

dor presente na instancia de expressao. 0 sujeito emerge na medida em que adere ao servi

~o: sua identidade se constr6i em conjunto com a no~ao de totalidade, corn sua entrada no 

universe. 

Fechamento semantico 

A emergencia dos valores se completa na hornologa~ao das categorias de expressao e 

conteudo, mostrando a necessidade de ir alem dos limites do PGS, no que a semi6tica de 

origem greimasiana trata como sendo uma linguagem semi-simb6lica. Diz Floch: 

"[ ... ] uma linguagem e antes de tudo uma rede de relaf6es, de oposif6es con
ceituais - de "categorias semanticas" na terrninologia semi6tica; elas podem, 
entiio, servir para constituir o plano da expressiio ou do conte-Udo ... ou ainda a 
expressiio eo conte{tdo, criando um efeito de motivafiiO do signa, de penneabi
lidade dos dois pianos da linguagem norrnalmente - e teoricamente - unidos de 
maneira totalmente arbitraria"663• 

Essa possibilidade de estender a rede de rela~6es e oposi~6es valoriza o potencial analf

tico, que era elevado como PGS e torna-se ampliado a partir do reconhecimento da homo

loga~ao entre conteudo e expressao, para dar suporte a apreensao do significado presente no 

ambiente hfbrido da web. A semi6tica plastica e fundamento te6rico propfcio para o desen

volvimento de estudos nesta area emergente, que tende a ter a seu dispor cada vez mais so

fisticadas ferramentas na cria~ao de efeitos de sentido, ponto em cujo desvelamento a tradi

~ao greimasiana ja rnostrou sua eficiencia. 

A constata~ao de que a significa~ao se mostra refor~ada na homologa~ao dos dois planos 

- o que supera a proposi~ao inicial-leva a crer que a analise da dita intertextualidade advin

da do hipertexto e seus sucessivos links, tenha se colocado em nfvel hierarquicarnente infe

rior. 0 hipertexto, como forma de organiza~ao da informa~ao, ajuda a refon;ar os recursos 

do plano da expressao. 0 significado que emerge conduz a conclusao de que o efeito de sen

tide criado aqui esta caracterizado primeiramente pelo estabelecimento da no~ao mais con

creta de sujeito para o internauta e de espa~o deste sujeito associado ao UOL (a totalidade 

663 
FLOCH, J. Semi6tica plastica e linguagem publicitaria. p.44. In: Significar;ao. Araraquara, n.0 6, p. 29-50 
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na singularidade), que propriamente para o acrescimo de sentido, o enriquecimento seman

tico propiciado pela intertextualidade ou a pr6pria abertura em princfpio associada a explici

ta~ao das vozes. A identidade, o "enchimento" deste sujeito se cia a partir da ideia de que ele 

tern que estar dentro, incluso, pertencer ao espa~o do UOL. Sob a aparente constru~ao em 

torno de temas que remetem ao universe do jornalismo, da informa~ao socialmente relevan

te, repousa o tradicional discurso autoritario da publicidade, de instancias e valores que es

timulam o consume na sociedade contemporanea e o associam com maior liberdade, identi

dade e cidadania. 

E precise destacar tambem a qualidade do material analisado: as coer~6es tecnicas, os 

significantes impostos por uma instancia totalmente e:xterna ao produtor do texto sao apro

veitados aqui. A maozinha, o recorte da tela e outras imposi~oes do meio que poderiam ser 

fatores de limita~ao da significa~ao mostraram-se recursos utilizados com propriedade pelos 

produtores do discurso. Longe de concordar com as inscri~oes do texto, e preciso admitir 

que se trata de trabalho de competencia semi6tica, que tira das coer~oes subsfdios para a 

composi~ao semantica complexa e elaborada. Alem disso, mostra como a "intertextualida

de", urn dos elementos espedficos do meio que seriam "nao-totalizantes" e motivadores de 

maior abertura, e utilizada para compor urn fechamento semantico, o que imp6e questionar 

os significados desta apropria~ao da web feita pelos portais, segundo a perspectiva de que ele 

se constitui em esfor~o de conten~ao da flexibilidade apontada por Castells e Levy, ja trata

da neste trabalho. 

Por ora, conclui-se que a apropria~ao e conseqiiente ressemantiza~ao do jornalismo -

capturado como forma cultural- nos portais demonstram sua inser~ao maior no universe do 

espetaculo e do entretenimento, de forma a potencializar seu caniter de mercadoria, como 

tambem rumo a uma "esteticiza~ao": fun~ao estetica refor~ada nao s6 pelas estrategias de 

posicionamento do jornalismo neste ambiente, mas tambem como resultado de coen;oes 

tecnicas e das imposi~oes de uma temporalidade distinta e das propriedades do hipertexto. 

Ap6s esta analise, demonstra-se a necessidade de maior estudo sobre a for~a e o papel do 

jornalismo, como elemento marcante da cultura contemporanea, nurna sociedade ampla

mente midiatizada como a atual. 
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Considera~Oes finais 

Ao termino desta analise do fenomeno dos portais na web - ou dos me-

gaportais - a intenc;ao e elaborar proposic;oes, identificar caminhos abertos 

com este estudo, mais do que estabelecer progn6sticos definitivos, principalmente por se 

tratar de algo novo, em constante mutac;ao. Dessa forma, parece adequado proper proble

mas, relac;oes que indiquem campos para investigac;ao e debate. 

0 portal configura-se como iniciativa de introduc;ao do carater massivo na web que, em 

princfpio, torna-se, de certa maneira, uma contraposic;ao as caracterfsticas inovadoras da co

municac;ao on-line. A partir do que foi debatido no capitulo 0 Casulo Mundial, se o hiper

texto pressupoe alterac;ao na rela<;;ao de forc;as entre autor/leitor, o portal investe na produ

c;ao de escolhas viciadas, utilizando-se de forte esquema valorativo para impor as alternativas 

"ideais". Se a internet abre urn modele todos-todos, ele trabalha basicamente para recompor 

a emissao centralizada. A "interatividade" configura-se como fabrica~ao, simulando ambien

tes de abordagem individualizada, de diversidade de escolhas, de quantidade de alternativas. 

Trata-se de tatica de dissimulac;ao de seu carater massive. 0 investirnento num modele tipi

co da comunicac;ao massiva espelha a fe dos portais na passividade dos usuarios. E justamen

te nesta aposta, exemplificada na luta por ser o ponto inicial da navega<;;ao, que se pode 

compreender a visao de individuo presente nas corporac;oes que coordenam os portais. 

Baudrillard ilustra a questao quando fala da publicidade e seus signos: "nao e mecanica

mente que a publicidade veicula os valores desta sociedade, e, mais sutilmente, por sua 

func;ao ambfgua de presunc;ao- algo entre a posse e a ausencia de posse, ao mesrno tempo 

designac;ao e prova de ausencia - de que o signo publicitario "faz passar" a ordem social em 

sua dupla determinac;ao de gratificac;ao e repressao"664
• Como coloca Baudrillard, no sistema 

de produc;ao de objetos em serie, a personalizac;ao e urn engodo. 

664 
BAUDRILLARD. J. 0 sistema dos objetos. sao Paulo: Perspectiva, 1997. 3a ed. p. 186 
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"'0 produto mais procurado hoje, diz Riesman, niio e mais alguma materia
prima ou rnaquina, mas uma personalidade'. Trata-se corn efeito de uma ver
dadeira coer~o de realizagiio pessoal que persegue o consumidor atual... Em 
nosso caso, esta coergiio e tambem um paradoxa: no ato de consumo personali
zado fica claro que o individuo, na sua exigencia mesma de ser sujeito, so
mente se produz como objeto da demanda econamica. Seu projeto, filtrado e 
dividido antecipadamente pelo sistema s6cio-econ6mico, e frustrado no pr6prio 
movimento que tende a realiza-lo. Sendo as diferengas especificas produzidas 
industrialmente, a escolha que ele pode vir a fazer e antecipadamente petrifi
cada: o que permanece e apenas a ilusiio de uma distingiio pessoal"665

• 

A "industria da interatividade" se a propria dos desejos pela individualidade, pela "exi

gencia mesma de ser sujeito", pela liberdade de escolha, que constantemente estiveram na 

base dos processes de sedu<_;ao do consumidor pela industria cultural, retrabalha esta ideia e 

a coloca a venda como mais urn produto, como novo bern simb6lico, como objeto. E, por 

este prisma, pouco importa se se trata de comunica<_;ao on-line ou de meios tradicionais: a 

l6gica e a do "sistema dos objetos". Baudrillard lembra que "aquilo que lhe e dado a priori na 

nossa sociedade industrial como gra<_;a coletiva e como signo de uma liberdade formal, e a 

escolha. Sobre tal disponibilidade repousa a "personaliza<_;ao""666• Sobre .a escolha, ainda, ele 

destaca: 

"Por bem ou por mal, a liberdade que temos de escolher nos constrange a en
trar em um sistema cultural. Esta escolha e pois especiosa: sea experimenta
nws como liberdade, sentimos menos que nos e imposta como tal e que atraves 
dela e a sociedade global que se impoe a n6s. [ ... ] Ao multiplicar os objetos, a 
sociedade desvia para eles a faculdade de escolher e neutraliza assim o perigo 
que sempre constitui para ela esta exigencia pessoal. Fica claro que a partir 
dai a nogiio de "personalizagiio" e mais do que um argumento publicitario: e 
um conceito ideol6gico fundamental de uma sociedade que visa, "personali
zando" os objetos e as crenfas, integrar melhor as pessoas667

". 

Baudrillard escreveu isto em 1968: da adequa<_;ao de sua abordagem ao modelo traba

lhado pelos portais, pode-se perceber que a l6gica permanece, o processo e que muda e se 

adapta as condi<_;oes do novo meio. Dessa maneira, trata-se de urn projeto de economia poll

tica da internet que procura enquadra-la neste sistema. E uma de suas taticas e recorrer a 

procedimentos de sedu<;ao, com conteudo apelativo, replete de imperatives, e com a cons

tru<_;ao, no caso do DOL, de urn simulacra de autoridade enunciativa objetiva. 0 portal tra-

665 ld. ibid., p. 160-161 
666 ld. ibid., p. 149 
667 ld. ibid., p. 149 
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balha com proposta que faz com que suas pretensoes limitem-se a uma parcela restrita da 

popula~ao, que pode, economicamente, tornar-se publico-alva: consumidores do "estilo de 

vida web" e dos produtos que os portais vendem. E por este, entre outros motivos, e que nao 

surpreende o fato de que o valor fundamental disseminado, ou melhor, sustentado no dis

curse do UOL seja caracterizado pelo bin6mio /interioridade/ vs. /exterioriclade/. 0 debate 

em torno dos portais da web envolve uma questao polltica de grande relevancia para o futuro 

da comunica~ao e da cultura. As estrategias de controle que os portais instauram podem ser 

colocadas em equivalencia com a dissemina~ao de u~ dos principais subprodutos da socie

dade capitalista que e a exclusao. 

Apoiados em modelo que traz para a internet a paridade entre usuario e consurnidor, a 

l6gica dos portais e movida por interesses econ6micos que nao estao comprometidos com a 

dissemina~ao de informa<;;6es e conhecimento, mas com a produ~ao e venda de mercadorias. 

0 estudo dos portais leva a questionar quais sao os limites do capitalismo: em seu livro "0 

Seculo da Biotecnologia", Jeremy Rifkin668 apresenta a corrida das empresas na batalha pela 

apropria~ao da vida por meio de patentes geneticas; em a Era do Acesso669, ele aponta 

o avan~o do mercado sabre a cultura, transformando "toda e qualquer" experiencia ern pos

sibilidade de comercio. 0 portal coloca em questao, agora, a divisao da sociedade entre co

nectados e desconectados. 

Steve Outing apontava a necessidade dos jornais na web produzirem o que ele chama de 

conteudo original670
• De outra forma, ele preocupava-se, no inicio da migra<;;ao dos jornais 

para a comunica~ao on-line, com urn modelo de mera transposi~ao do conteudo publicado 

nas paginas impressas para o suporte da web. A analise do UOL demonstra que, se de urn 

lado e precise ter conteudo espedfico, de outro o apoio em emissores tradicionais e funda

mental para a constru<;;ao de autoridade e, com isso, criar legitimidade para urn meio de co

munica~ao ainda em desenvolvimento. Este estudo torna-se o registro de urn momento de 

forma~ao da web brasileira em que jornais e revistas, o jornalismo como institui<;;ao e forma 

cultural, celebridades da midia convencional desempenham papel primordial na consolida<;;ao 

de urn novo espa~o: e preciso buscar reconhecimento social por meio da transferencia de 

instancias ja reconhecidas. Isto demonstra o poder da midia e o quanto ela esti enraizada na 

668 Op. cit. 
669 Op. cit. 
670 

Ver OUTING, S. 0 que e 'conteudo para a internet'?, op. cit. e OUTING, S. Conteudo online: crescsndo enfim, op. cit. 
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cultura contemporanea. E tambem, como a internet coloca em pauta novos parametres -

como velocidade e quantidade - esta apropria~ao constitui-se em ressemantiza~ao. Esta e 

uma das conclusoes que se pode tirar e segundo a qual defende-se a necessidade de maiores 

estudos sobre os reflexes da comunica~ao online em regime tipicamente massive. 

Outre fator que levanta questoes importantes a serem desenvolvidas e a concentra~ao 

das empresas de comunica~ao sob a mesma chancela. A convergencia de interesses que colo

cam em dire~ao (mica grandes conglomerados de infra-estrutura tecnol6gica, de produ~ao de 

tecnologia informatica e a industria da informa~ao e do entretenimento, com participa~ao 

desigual de produtores de conteudo on-line e pequenos provedores de acesso, merece aten

~ao, pois, os interesses selados em acordos e parcerias terao forte influencia sobre os rumos 

da comunica~ao mediada por computador. Como se procurou demonstrar, a internet esta 

vinculada a interesses de estados e empresas que hoje controlam, entre outros pontes, as 

espinhas dorsais da rede. Ha dissimetria entre os governos envolvidos, ou, como alega Silvei

ra, existe uma hierarquia de redes671
• A internet nao e urn meio de comunica~ao anarquico e 

aborda-la como tal s6 faz contribuir para os interesses daqueles que possuem condi~oes de 

influenciar na sua apropria~ao social. 

Nesta linha, os progn6sticos levantados por alguns autores ( capitulos Do jornal ao portal 

e A internet domesticada) que indicam a reprodu~ao na rede de condi~ao de sobrevivencia 

para empresas de comunica~ao similar a dos meios tradicionais - na qual tamanho e poder 

economico irao influenciar a capacidade de angariar verbas publicitarias e ganhar visibilidade 

na "avalanche informacional" - tambem abrem a necessidade de aten~ao por parte daqueles 

que procuram, na rede, saida para a concentra~ao e o dominic da comunica~ao por poucas 

empresas. Apesar da maier facilidade de produ~ao e publica~ao oferecida pela tecnologia 

informatica, tal possibilidade questiona o alcance e a ressonancia que iniciativas menores 

poderao ter frente ao processo de concentra~ao. 

Procurou-se nao adotar aqui uma perspectiva determinista de que a rede nao significa 

condi~ao mais democratica em rela~ao aos meios anteriores ou de que ela nao transforma 

fundamentalmente as comunica~oes. A internet e pensada como meio de maior abertura em 

termos estruturais que os sistemas tradicionais e de alto potencial transformador. Entretan

to, esta inserida em uma correla~ao de for~as que atuam no sentido de domestica-la e center 

671 SILVEIRA, op. cit. 
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a flexibilidade de suas caracteristicas. Isto nao significa que estas iniciativas venham a ter 

sucesso- ou mesrno insucesso -,mas que se deve atentar para o carater hegemonico do al

cance dos portais na web ate o rnomento. Eles sao urna das pontas visiveis do processo corn

posto por jogos de gestao politica e econornica da rede. 

0 estudo dos valores sustentados no texto do UOL e apenas urn dos elementos que 

demonstra tal correla~ao de for~as, cujo objetivo, insiste-se, e produzir fechamento na flexi

bilidade introduzida corn a internet. Isto nao ocorre somente no ambito dos valores. Ha pro

cedirnentos de legitirna~ao do discurso atraves de apropria~ao da autoridade de instancias 

externas ao texto, definic;oes tecnol6gicas que ditarn os protocolos que serao utilizados672
, 

sistemas que impoern fases intermediarias no processo, como por exernplo, a configura~ao 

da pagina inicial no navegador ou Discador do UOL, entre tantos. 

0 que se pode concluir e que as tecnologias ernergentes trazem desafios distintos para 

os estudiosos da cornunica~ao e para a sociedade ern geral. A informatica cria possibilidades 

de sedu~ao mais sofisticadas e expande recursos para a produ~ao de textos persuasivos, corn 

novas forrnas de argurnenta~ao. Deve-se pensar ern rnetodos de desmonte de urn discurso 

cada vez mais sutil que proporciona formas densas de sedu~ao e cria<;ao de ambiencias, jus

tarnente por se basear em equipamento de sirnula<_;;ao. 0 que nao se pode subtrair da discus

sao da comunica~ao e que, se de urn lado a internet traz novas possibilidades de configura<;;ao 

- ou como diz Levy, de abertura intrinseca -, de outro as relac;oes de forc;a e poder forarn 

deslocadas dos pontos tradicionais, permeadas por estrategias menos visiveis e mais diluidas. 

E isto exige olhar atento. A flexibilidade transfere as instancias de luta, de conflito para ou

tras esferas. As lutas nao desaparecern, o poder persiste em novas formas. Nao se pode dei

xar de vincular o portal a urn cenario politico e a urn projeto de gestao e controle dos indivi

duos. A relac;ao estabelecida entre informa<_;;ao e entretenimento, neste ambiente, que pro

duz aproxima<;ao generalizada do que nele habita - com influencias tambem no fato do 

cornputador se tornar ferrarnenta basica de trabalho, consurno, entretenirnento e mesmo de 

educa<_;;ao -, precisa ser encarada como processo corn reflexos amplos. A referenda a Escola 

de Frankfurt, em especial a Buselrneier que discorre sobre este fenomeno, busca destacar 

que nao se trata de algo inocente. Este e urn outro ponto que merece maior atenc;ao e novos 

estudos. 

672 
Ver THOMAS, wY ATI, op. cit. e SILVEIRA, op. cit. 
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0 tipo de portal abordado aqui, cuja dire~ao aponta para o fechamento, trabalha em di

versas frentes para isto. Impoe necessidades por meio de urn discurso persuasive e autorita

rio, como ficou demonstrado na analise semi6tica, utilizando estrategias sofisticadas de cons

tru~ao semantica, nas quais imperatives sao vendidos como liberdade de escolha. 0 investi

mento semantico se torna igualmente urn aliado no apoio a diversas estrategias de fechamen

to que procuram limitar a movimenta~ao do usuario. E nao e ponte fraco: e tambem na su

tileza da linguagem que o UOL constr6i nao apenas apelos altamente sedutores1 mas princi

palmente sua autoridade de enunciador, sua grandeza como. espa~o, sua proje~ao como "uni

verse". Entre outros parametres, o UOL trabalha com procedimentos de argumenta~ao so

fisticados que abrem a carencia de investiga<_;ao de maier especificidade so bre a conforma~ao 

e a eficiencia das tecnicas de argumenta~ao em arnbientes sincreticos como o da internet. 

Afinal, trata-se de espa~o onde o usuario possui maier liberdade e autonomia e e precise 

utilizar recursos refinados de convencirnento para tentar direcionar sua conduta1 mante-lo 

sob a l6gica do previsivel ou do desejado. Como lembra Urnberto Eco: uNao foi por acaso 

que a tecnica do discurso persuasive nasceu nurna sociedade democratica, como a grega. 

Tenho necessidade de discursos persuasivos somente quando precise convencer as pessoas a 

quem pe~o o livre consentimento"673
• Sao recursos de linguagem aplicados corn o objetivo de 

produzir a~ao e dissirnulados pela prova funcional da liberdade de escolha. 

De outra maneira, as configura~6es de linguagem do ambiente dos portais brasileiros, 

em prindpio influenciadas pelo proprio sucesso do UOL- nao que isto tenha se originado 

aqui -, acabam por compor quadro de dissemina~ao da "forma-jornalismo" generalizada. A 

apropria~ao que se faz do jornalismo nao e meramente como urn conteudo a ser vendido. As 

paginas iniciais dos principais concorrentes do mercado, como IG e Terra, trabalham como 

formate jornallstico: tftulos, manchetes, chamadas, divisao espacial similar a pagina de urn 

jornal. 0 arranjo gnifico-visual, a constru~ao dos textos da pagina inicial e mesmo dos textos 

das paginas internas se da muitas vezes em formate jornallstico. No portal, a maioria das 

informa<_;oes tomam a forma de noticia: busca-se trazer a autoridade do jornalismo para in

formar os usuaries. 0 UOL usa (e difunde) o modele jornallstico como ideal: ele tern o que 

e mais interessante, o que ha de importante, ele esta autorizado a falar. Destaque-se nova

mente a importancia em aprofundar os estudos sabre o significado desta apropria~ao da for-

673 EGO, op. cit., p. 281 
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rna jornalfstica, do jornalismo como figura forte da cultura e das rela<;;6es que se criam, de 

urn lado, quando uma instancia de enuncia<;;ao com tanta fors;a e repercussao na sociedade 

contemporanea- normalmente denominada de quarto poder- torna-se vinculada a mega

corporas;6es globais. E no outro extreme, quando a forma-jornalismo torna-se banalizada. 

No ambito da semi6tica, ap6s esta analise, apresenta-se a necessidade de empreender 

outros esfors;os no desenvolvimento e aplicas;ao de metodologia apropriada a web. A linha 

francesa de estudos fornece material fertil para o desvelamento dos valores que o discurso 

manifestado sustenta e os efeitos de sentido que cria. A semi6tica francesa mostrou-se pro

dutiva: a utilizas;ao apresentada demonstra a fecundidade da heran<;a te6rica de Greimas, 

uma vez que nao houve contato, ate o memento, com algo similar. Mas, e precise, a partir da 

teoria ja sedimentada, desenvolver mecanismos espedficos para empreender inventario das 

elaboras;6es complexas que caracterizam os procedimentos de argurnenta<;;ao/veredic<;;ao, e 

que se traduzam cada vez mais no reconhecimento das especificidades das publica<;;6es mul

timfdia e da chamada Comunicas;ao Mediada por Computador. 

Ordem 

Por fim, vale destacar vertente sobre o controle e as relas;oes de poder impostas pelo 

portal, distinta das analisadas ate o memento. Este estudo levanta questoes que poderiam ser 

tomadas a partir da obra de Michel Foucault, como ponto de partida para novas pesquisas. A 

referenda a ele se da, principalmente, em dois sentidos: (a) o portal se apresenta como es

fors;o para tentar produzir uma "ordem" para web e (b) procurar entender a aproprias;ao 

fundamental que os portais, em especial o UOL, fazem do jornalismo, uma vez que este e 

urn discurso que goza do estatuto de verdade. 

Percebe-se que os portais procuram instituir uma ordem na "anarquia" da internet: sao 

diversos os pontos de coers;ao, as rela<;;6es de for<;;a e poder que estao em jogo, para alem do 

forte fechamento semantico analisado no capitulo anterior. Seria precise, tambem, abordar a 

abundancia de informas;ao que se tornou urn mito. A internet ja e reconhecida hoje por al

guns apologistas como grande biblioteca, fonte de conhecimento e informas;ao e a previsao e 

de que aumente e democratize o acesso ao conhecimento. Qual o significado e o uso que se 

faz da "avalanche"? A partir de Foucault, algumas indicas;6es se abrem: ao retomar a tragedia 

263 



de Edipo, de S6focles674
, o pensador frances demonstra como em dado memento o saber 

estava diretamente ligado ao exerdcio do poder e depois se estabelece urna separa~ao. "Sa

ber e poder eram exatamente correspondentes, correlativos, superpostos. Nao podia haver 

saber sem poder"675• 

"0 Ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade nunca per
tence ao poder politico, de que o poder politico e cego, de que o verdadeiro sa
ber eo que se possui quando se esta em contacto com os deuses ou nos recor
damos das coisas, quando olhamos o grande sol etemo au abrimos os olhos 
para o que se passou. Com Platiio, se inicia um grande mito ocidental: o de 
que ha antinomia entre saber e poder. Se ha o saber, e preciso que ele renuncie 
ao poder. Onde se encontra saber e ciencia em sua verdade pura, nao pode 
mais haver poder politico". 
"[. .. ] 0 poder politico nao esta ausente do saber, ele e tramado com o sa
ber"676. 

Ainda nesta dire<_;;ao, as analises de Foucault sobre regimes de verdade e poder tratam de 

como uma vontade de verdade regeu uma vontade de saber e impos regulagens ao conheci

mento, coer~6es que estiio presentes na produ<;ao de saber ordenado sobre o mundo. 

"[ ... ] suponho que em toda sociedade a produqao do discurso e ao mesmo tem

po controlada, selecionada, organizada e redistribuida por certo numero de 
procedimentos que tern por funqiio conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleat6rio, esquivar sua pesada e tem{vel materialidade"677• 

A ordem do discurso e aquela que o organiza, o controla e o legitima. De urn lado, o 

portal atua diretamente na tendencia a conten<;iio da flexibilidade da internet, produzindo 

fechamento no que seria o "continuo" da rede, impondo-lhe regularidades, direcionamento 

economico e ordem: divide o mundo das informa<;6es em categorias, escolhe o que e interes

sante, quais servi<;os e recursos que a web deveria proporcionar, quem esta autorizado a falar, 

o que ver, o que comprar, entre tantos procedimentos de sele<;ao, hierarquizac;ao e gestae do 

acesso dos usuaries a informa<;6es e servi<;os. 

De outro, o UOL se coloca no ambito do que Foucault chamaria de "o verdadeiro", 

construindo sua autoridade como difusor de informa<;6es relevantes a partir da captura do 

discurso jornalfstico e midiatico. Em primeiro Iugar, ele se apropria de imensa banca de jor-

674 
FOUCAULT, M. Conferencia II. In: FOUCAULT, M. A verdade e as formas juridicas. Rio de Janeiro : NAU Ed., 1999. p. 
29-51 

675 ld. ibid., p. 49 
676 ld. ibid., p. 50-51 
677 

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. sao Paulo: Loyola, 1996. p. 8-9 
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nais e revistas, e de parcerias na produ~ao de grande volume de material jornallstico. Na 

mesma dire~ao, absorve a "forma-jornalismo" para tratar da maioria das informa~oes que 

apresenta. Em segundo, traz celebridades para habitar seu ambiente, tanto em sites como em 

sess6es de bate-papo com usuaries e assinantes. 

Como Foucault alerta, a passagem do saber relacionado ao poder para urn saber contra

rio a ele transfere a verdade do enunciador para o enunciado: "chegou urn dia em que aver

dade ~e deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciac;ao, para o proprio enunciado: 

seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relac;ao a sua referencia"678 • Para ele, por volta do 

seculo XVI e XVII, a vontade de saber se impunha ao sujeito cognoscente determinando 

posic;ao, olhar, forma de abordagem, tecnicas utilizaveis no processo de produ~ao de conhe

cimentos uteis e verificaveis679• A verdade passa a ser produzida a partir de pratica de conhe

cimento apoiada sobre suporte institucional que a reforc;a e reconduz permanentemente por 

meio de bibliotecas, sistemas de edi~ao e, mais recentemente, laboratories e tambem pelas 

formas de distribui~ao, acesso e valorizac;ao desse saber680• 

Essa vontade de verdade, defende Foucault, que se encontra apoiada sobre suporte e 

distribuic;ao institucional, exerce pressao sobre outros discursos sociais e estes passam a bus

car apoio para se legitimar. 

"[. .. ] penso ainda na maneira como um con junto tiio prescritivo quanto o sis
tema penal procurou seus suportes ou sua justificaqii.o, primeiro, e certo, em 
uma teoria do direito, depois, a partir do seculo XIX, em um saber sociol6gico, 
psicol6gico, medico, psiquiatrico: como se a palavra da pr6pria lei niio pudesse 
mais ser autorizada, em nossa sociedade, seniio por um discurso de verda
de"6BI. 

A mfdia se configura hoje como importante instancia de legitima~ao. Se algo nao esta na 

mfdia, nao aconteceu ou nao tern importancia. Dessa maneira, o UOL busca seu apoio no 

discurso da mfdia, principalmente na imprensa, para construir sua autoridade como detentor 

de "conteudo de qualidade". As dezenas de colunistas e personalidades, jornais, revistas, 

6rgaos de imprensa que estao abrigados no interior do portal e alimentam constantemente a 

pagina de entrada sao instancias de enunciac;ao que transferem sua credibilidade e seu status 

678 ld. ibid., p. 15 
679 1d. ibid., p. 16-17 
680 ld. ibid., p. 17-18 
681 ld. ibid., p. 18-19 
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de discurso privilegiado, de discurso de verdade para o UOL. Assim, ele pode dar suporte 

aos seus procedimentos para se estabelecer e consolidar como "universo", como totalidade a 
qual o usuario deve reconhecer e se integrar. A partir da perspectiva aberta pelo autor, pode

se concluir tambem que a adesao ao discurso jornalfstico demonstra forte "vontade de ver

dade" cultivada, refor~ada, alimentada na sociedade rnidiatizada. 

Ainda em Foucault, vale destacar seus estudos sobre os sistemas disciplinares. Urn de 

seus trabalhos trata do Pan6ptico de Bentham, "dispositive" de vigilancia inventado pelo 

arquiteto de mesmo nome682 . 0 autor defende que este "dispositive" automatiza e desindi

vidualiza o poder. Produz sujei~ao real sem a necessidade de se recorrer a for~a. "0 panop

tismo e o princfpio geral de uma nova "anatomia polftica" cujo objeto e fim nao sao uma re

la~ao de soberania, mas as rela~oes de disciplina"683 • Deleuze aponta muta<_;;ao na l6gica iden

tificada por Foucault: das chamadas "sociedades disciplinares", passa-se gradativamente ao 

estagio que ele denomina "sociedade de controle", em que declinam os "meios de confina

mento" e ascendem novos modos de gestao684 • As referencias a Foucault aqui, seja na utiliza

~ao do jornalismo e de instancias vinculadas a ele, para criar urn regime de verdade no UOL, 

seja na perspectiva de que o portal ordena e produz uma especie de gestao dos usuaries, en

contram-se associadas a ideia de que estas rela~oes proporcionam tambem rico material de 

analise que precisaria ser motivo de estudo para fornecer dados aprofundados e visao mais 

abrangente dos jogos de poder na comunica~ao mediada por computador. 

Antes de adotar postura determinista sobre as tecnologias emergentes, parte-se da con

vic~ao de que analises como a de Levy situam-se demasiadamente no espa~o do sujeito. A 

proposta, ao se estabelecer dialogo do estudo dos portais com a Escola de Frankfurt ou 

mesmo nesta conclusao- em uma linha muito diferente- com a obra de Michel Foucault, 

objetiva principalmente indicar que talvez fosse interessante se abandonar o deslumbramen

to com as peripecias da tecnologia e se atentar para os processos de sujei<_;;ao que ela possa 

estar engendrando. Longe de acreditar em lugares comuns como "a tecnica nao e boa nem 

rna, depende do uso que se faz dela" e preciso recolocar em questao que a tecnologia e co

nhecimento aplicado e que este possui, como destaca Foucault, rela~ao intima como poder. 

682 
Ver FOUCAULT, M. 0 panoptismo. In: FOUCAULT, M. Vigiare punir. Petr6polis: Vozes, 1977. p. 177-184. 

683 ld. ibid., p.l83-4 
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DELEUZE, G. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: DELEUZE, G. Conversalj)es. Rio de Janeiro: Ed. 24, 
1992., p. 219-226 
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Dessa forma, nao se pode desvincular o estudo da comunica~ao online das diversas rela~6es 

de for~a e coer~oes em que estao inseridos ela e os diversos sujeitos que dela participam. 

Nestas rela~6es de for~a, incluem-se modos de gestae cada vez mais sutis, estrategias de con

trole e domina~ao cada vez mais quebradi~as. Nao se trata, portanto, de subdimensionar o 

papel do sujeito na apropria~ao e no uso que ira fazer destas tecnologias, mas de destacar 

condicionantes externos a ele e que possuem tambem importancia na rela~ao. 
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