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Atraves de um levantamento sobre a relat;:ao entre o surgimento de novas tecnicas e 

seus reflexos sobre as formas de transmissao de conhecimento, elegemos o jornal 

para este estudo como um importante veiculo para difusao de informat;:ao em 

qualquer meio. 

0 design desta informat;:ao, ou discurso grafico, e 0 lema principal aqui abordado, 

enfocando especialmente os processos de criat;:ao e produt;:ao gn3fica, no que 

compreende a construt;:ao de uma comunicat;:ao visual, a principio para a impressao e 

em seguida para a publicat;:ao on-line, esta pesquisa vem ressaltar as similaridades e 

disparidades entre os suportes, bem como o estabelecimento de pad roes e normas. 

A proposta de analise de sites de quatro jornais on-line visa a constatat;:ao de como se 

da esta passagem do suporte papel para o suporte informatico, e a comparat;:ao entre 

as diferentes publicat;:6es, bem c:omo das varias vers6es de um mesmo site sao feitas 

a fim de evidenciar esta fase de experimento e busca por solut;:6es ideais. 



Apresentacao 



A partir dos primeiros contatos com a rede Internet e todo um universe de novidades 

que veio atrelado a ela, e tendo feito algumas conex6es com BBSs antes de ter 

acesso a Rede, minha aten<;:ao fixou-se principalmente nas diferen<;:as entre os dois 

ambientes gn3ficos. Fiquei instigada a fazer uma compara<;:ao entre os dois sistemas, 

mas a ideia ainda nao amadurecera o suficiente, faltava definir uma metodologia. Foi 

ao ler a obra Videografia em Videotexto, de Julio Plaza (1986) que pude observar um 

caminho de analise, nao comparativa, mas de um novo sistema baseado numa 

iconografia pr6pria. 

Ao aprofundar-me no lema deparei-me como fato de que, com a chegada da Internet 

. comercial ao pais, os BBSs ja nao eram em grande numero e aqueles que 

continuaram estavam mudando os sistemas e adotando ambientes graficos similares 

aos da Web. 0 que me levou a abandonar a primeira ideia e a concentrar as minhas 

pesquisas no ambiente da multimidia. Pensava entao em analisar algumas produ<;:6es 

para CD-ROM e outras para Web , sempre sobre o aspecto do design aplicado a 

estes meios, mas a amplitude do tema levou-me a um novo recorte. E minha analise 

fica entao delimitada ao design do jornal on-line. 

Durante toda esta fase de defini<;:ao da tematica e busca de uma metodologia, forarn 

muito importantes as discuss6es nas aulas dos Professores Julio Plaza e Gilbertto 

Prado . A participa<;:ao na implanta<;:ao do projeto wAwRwT, tambem coordenado por 

Gilbertto Prado foi de grande valor, pois a experiencia na cria<;:ao de um site e na 

analise de sites de arte possibilitou a constru<;:ao de uma visao mais critica sobre o 

meio. 

A proposta deste trabalho e fazer um estudo comparative deste design multimidia 

entre quatro publica<;:6es on-line: Folha de Sao Paulo, 0 Estado de Sao Paulo, ou 

Netestado, 0 Globo, ou Globo One Jornal do Brasil, ou JB On-line. Estarei 

fundamentando este trabalho na pesquisa feita por Julio Plaza e Sonia Fontanezi, 

intitulada Analise Visual Grafica Comparativa de 12 Jornais de Sao Paulo, realizada 

entre 1977 e 1978, e da valiosa contribui<;:ao para a compreensao da visualidade da 

imprensa e que indica o caminho da semi6tica para uma analise do jornal, enquanto 

um sistema macroestetico. 

Ao estruturar esta pesquisa fiz a op<;:ao de situar e comparar mementos da hist6ria da 

civiliza<;:ao em que novas tecnologias surgiram e modificaram o curso dos 

acontecimentos. Assim a introdu<;:ao descreve o memento atual como um pano de 

fundo para as transforma<;:6es trazidas pela difusao do emprego das novas 

tecnologias, das redes telematicas e toda uma gama de possibilidades existentes no 

campo da comunica<;:ao, como o jornal on-line, apresentado como objeto deste 

estudo. 
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A primeira parte, denominada "A", aborda os aspectos hist6ricos da tecnica, bem 

como seus impactos sobre a evolw;:ao do homem. Assim, no Capitulo 1, a enfase e 

para a evoluc;:ao tecnol6gica e a transmissao de conhecimento atraves de um 

levantamento cronol6gico sobre o desenvolvimento de tecnicas que tiveram reflexes 

nas formas de apreensao da informac;:ao, desde os primeiros processes de registro 

ate as possibilidades advindas a partir da implantac;:ao das formas de reproduc;:ao 

mecanica da escrita, como o nascimento dos jornais. A partir dai, enfoca 

paralelamente o trabalho dos primeiros tip6grafos, pioneiros na criac;:ao e 

aperfeic;:oamento de todo o material impresso, os quais estiveram profundamente 

ligados ao desenvolvimento das tecnicas, aos experimentos esteticos e ate na 

· elaborac;:ao de conteudos, e que foram os responsaveis pelos estabelecimento de 

pad roes que visavam "guiar" o leiter no processo de leitura. Com a evoluc;:ao tecnica 

deu-se a especializac;:ao profissional , surgiram os especialistas em criac;:ao visual, os 

diagramadores e os atuais designers graficos. 

No capitulo 2, o impacto causado pela chegada de novas tecnologias sobre as 

anteriores, bem como sobre as formas de apropriac;:ao destas pelos usuaries, fazendo 

analogias entre epocas limitrofes e olema abordado. No capitulo 3, denominado a 

Macroestrutura do meio on-line relacionamos as configurac;:6es ja empregadas para a 

formatac;:ao da informac;:ao on-line, iniciando pelo Videotexto, passando pelo BBS 

como meios precursores da Internet e especificamente da WWW, situando a 

presenc;:a da midia tradicional- Jornal, Radio e TV- no novo meio. 

A formac;:ao de um repert6rio proprio do meio eo titulo do capitulo 4, que identifica as 

novas ferramentas para criac;:ao no meio digital, enfocando a construc;:ao de paginas 

Web e trata tambem da questao da inserc;:ao da imagem como ilustrac;:ao do texto 

informative e o crescimento progressive deste uso ate a comunicac;:ao contemporanea 

marcada pela inflac;:ao e manipulac;:ao de imagens. 0 processo criativo do designer 

neste meio, encerra o capitulo e a primeira parte deste estudo. 

Na parte denominada "B" tem inicio as leituras aplicadas para a analise dos sites dos 

jornais selecionados. lniciando com a analise das Home Pages e das principals 

paginas Web, que com poem o site, como aquelas que contem as atualizac;:oes das 

noticias em tempo real, e alguns recursos utilizados, como tipologia, links, emprego 

de publicidade e vinculos com a publicac;:ao impressa, com isso, pretendemos atingir 

objetivo final que e atraves deste estudo obter um panorama da visualidade atual 

destes que sao os principals sites brasileiros baseados em informac;:ao. 

Todo o texto aqui escrito contem determinados termos que tornaram-se parte do 

repert6rio de quem utiliza a rede Internet, express6es como hipertexto, ciberespac;:o, 

hipermidia, metaforas como navegar, carregar imagens, neologismos como os 
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verbos, acessar, clicar ou a incorporavao de palavras e express6es em ingles, idiom a 

oficioso da rede, tais como browser, view, mouse, on-line, home page. Optamos por 

empregar os termos conforme sao usados no dia a dia, pois algumas tradu96es 

causariam estranheza e dificuldade de compreensao. Ja na fase final deste trabalho a 

Academia Brasileira de Letras publicou um novo vocabulario, contendo varias destas 

palavras, que acabam por ser incluidas em nossos dicionarios devido ao grande 

emprego na linguagem verbal. 

Ao iniciar uma analise sobre jornais on-line estaremos utilizando o repert6rio Internet 

associado a termos vinculados a produc;:ao jornalistica e ao design, procuramos deixar 

claro os significados destes termos no proprio decorrer do texto, mas a titulo de 

informayao, foi montado um glossario, o qual encontra-se no final deste trabalho. 
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lntroducao 



Estamos passando par um momenta de transi<;ao, onde vivenciamos o emprego dos novos 

meios, porem sem o total abandono dos anteriores A tecnologia e o grande agente destas 

transforma<;:6es, porque e atraves da evolu<;:ao tecnica que estao ocorrendo as mudan<;:as, 

como sempre foi historicamente. 

Uma das principais caracteristicas deste periodo, consequimcia do emprego destas novas 

tecnologias, e uma sensivel mudan<;:a em nossa percep<;:ao do tempo e do espa<;:o. Abrem-se 

novas possibilidades para a comunica<;:ao e para a produ<;:ao artistica. Novos cantatas sao 

possiveis entre pessoas que estejam nos mais longinquos pontos. E a tecnologia eliminando 

as dist1mcias. 
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Se, estando em outra parte do mundo, que nao o seu pais de origem, um cidadao quisesse ler 

o seu jornal habitual, teria que recorrer a pontos de venda especializados, dependendo do 

nivel do local onde estivesse, bem como do grau de proje<;:ao de seu pais natal em nivel 

mundial, eu solicitar uma remessa, que estaria chegando sempre com atraso. Heje e possivel 

estar do eutro lado do mundo e ler o seu jornal favorite on-line, sabendo inclusive das ultimas 

e mais importantes neticias em tempo real. 

As possibilidades e formas de acesso a informa<;:ilo estao sendo bastante ampliadas, o que 

influi na constru<;:ao do conhecimento, au seja, atraves de um sistema de hipermidia cria-se a 

liberdade de busca de informa<;:ao de acordo com a necessidade eu desejo de cada um. Este 

sistema composto par imagens - estaticas ou em movimento- e sons vinculados a uma rede 

de t6picos de texto associados - o hipertexto - esta se apresentando como alternativa, eu 

como evoluc;:ae das antigas tecnicas de escrita e impressao. 

As estatisticas apontam para um grande crescimento do numere de usuaries da rede Internet, 

especialmente de sua interface gn\fica, eu seja, a World Wide Web, ou WWW Este tem sido 

considerado um espa<;o democratico para as 'publica<;:6es' - termo que sera empregado neste 

trabalho na acep<;iio de edi<;:ao, ou de tornar publico - qualquer um pode desenvolver uma 

home page e coloca-la na rede. Este tambem foi eleito o ambiente para a publica<;:ao dos 

jornais on-line, alguns criados especificamente para o novo meio, isto e, sem vinculo nenhum 

com as convencienais jornais au revistas impresses, outros como vers6es au edi<;:6es on-line 

dos jornais tradicionais. 

0 jornal on-line nao e uma novidade trazida pela Internet, ou pela WWW, o mesmo conteudo 

da edi<;:ao em papel, au uma adapta<;:ao deste ja esteve presente em Videotexto, Teletexto e 

BBS. 0 que hii de novo agora e uma maior capacidade e desempenho, bem como uma maior 

utiliza<;:ao dos recursos multimidia disponiveis na rede, o que resultou na populariza<;:ae da 

mesma. 

A edi<;:ilo diaria e constantemente atualizada do jernal on-line traz as inferma<;:6es para a tela 

do computador com uma apresenta<;:ae interativa que possibilita ao leitor uma nova forma de 



acessar as mesmas. Esta forma de apresentat;:ao e o design da informat;:ao que na criat;:ao 

multimidia nao e somente diagrama e desenho, passando a incorporar outros elementos 

funcionais, os quais terao reflexes na visualizat;:ao, navegabilidade e acessibilidade desta 

informat;:ao. 

19 

0 design da informat;:ao, como veremos ao Iongo deste trabalho, remonta aos tempos 

primordiais da tipografia, com a preocupa<(ao destes primeiros artistas graficos em criar 

tipologias que facilitassem a leitura, alem de valorizar esteticamente a publica<(iio. A 

tecnologia trouxe novas maquinas para a cria<(ao e reproduyao de impresses, as quais foram 

surgindo de tempos e tempos. Acompanhando esta evolu<(ao, o design tambem foi adaptando

se, criando algumas tecnicas para calculo e dispositivos para facilitar a visualiza<(iio dos 

projetos graficos. Com a transformat;:ao dos pequenos diarios em grandes empresas o salto 

de qualidade com referemcia tanto ao conteudo, como a apresentat;:ao grafica do jornal ficou 

bastante evidente. 

Especialistas em hist6ria da imprensa afirmam que a mesma nao acompanhou a evolu<(iio 

tecnol6gica com a mesma velocidade com a qual foram surgindo novas maquinas e tecnicas 

de produyao, que trouxeram novas possibilidades em termos de ganhos de qualidade, de 

eficiencia, de tempo de produ<(iio e de automa<(iio. Mesmo urn tanto anacronica, a industria 

grafica, no caso aqui enfocada aquela relacionada a produt;:ao de jornais, foi absorvendo estas 

novas tecnologias com o decorrer do tempo e a partir de cada salto de qualidade 

proporcionado pelo emprego de uma nova maquina, esta evolu<(ao sempre foi noticiada pelo 

proprio jornal, desde uma nova tecnica de impressao ate a inser<(ao dos primeiros 

computadores, que no inicio foram empregados no processo de fotocomposit;:ao para off-set, 

ate a informatiza<(ao em todo o processo de produ<(ao do jornal. 

Por outro lado, alem do ganho em termos de qualidade da impressao e de recursos graficos 

disponibilizados com a evolu<(aO tecnica refletindo sobre o conteudo do jornal, o ganho na 

velocidade de produt;:ao tambem deve ser considerado como urn fator importante, pois permitiu 

levar ao leitor o que ele mais desejava, ou seja, informat;:oes recentes. No entanto neste 

requisite o jornal impressa passou a perder espa90 diante da concorrencia de meios como o 

radio e a TV. 

Fidler (1997:235) ressalta que a eletricidade e todas as tecnologias de comunicat;:ao 

subsequentes tiveram grande impacto sobre expectativas de noticias e instantaneidade da 

informa<(ao, aumentando a avidez por informa<(6es por parte do receptor. Com as novas 

tecnologias de comunica<(ao o jornal on-line veio devolver as publica<(oes a possibilidade de 

continuar concorrendo para dar uma informa<(iio em primeira mao, tentando superar agora, 

nilo s6 o concorrente no mesmo meio, mas em toda a midia. Ou seja, o tradicional jornal 

impressa, colocando seu conteudo disponivel on-line, volta a poder associar o seu nome a 
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eficiencia de publicar as informac;:iies mais recentes e precisas. 

0 design acompanhou esta evoluc;:ao da industria grafica, e algumas vezes foi aplicado pelos 

jornais como importante recurso na busca pela manutenc;:ao de sua posic;:ao !rente a 

concorrencia de novos meios, mas o grande desafio para os artistas graficos veio justamente 

com o surgimento de meios e suportes alternativos ao papel, que alem de trazer novas 

ferramentas para criac;:ao, as quais precisam ser experimentadas em exaustao, para se definir 

as possibilidades geradas pelas novas tecnologias, devem tentar equilibrar o emprego destes 

novos recursos, em forma de linguagens que se acoplam ao discurso grafico, com os 

fundamentos basicos de design e estetica, a lim de proporcionar uma leitura agradavel para o 

usuario. 



PARTE A 

Capitulo 1 

1- Evoluc;ao tecnol6gica e transmissao de 
conhecimento 

"Quando a tecno/ogia estende ou profonga urn de nossos 

sentidos, a cultura sofre uma transposir;ao tao rap1da 

quanto rapido foro processo de interiorizar;ao da nova 

tecnologia" 

Marshall McLuhan 
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Ate meados de 1998 acreditava-se que h8 mais ou menos seis mil anos os Sumerios deram 

inicio ao processo da escrita ao registrar em argila o numero de ovelhas que tinham. No final 

do mesmo ano novas descobertas creditam aos egipicios o merito de ser a civiliza<;:ao que 

primeiro fez uso de uma forma de registro de dados. Levando em conta a iniciativa dos 

Sumerios, vista que em referencia as novas descobertas, ainda nao se dispoe de 

informa<;:6es mais abrangentes, pode-se dizer que objetivo inicial da escrita nao era contar 

est6rias, mas a ·cria<;:ao de um processo de registro de neg6cios. Aproveitando-se do potencial 

desta nova tecnica as primeiras est6rias s6 foram surgir cerca de mil anos depois (Rada, 

1991: 2). Fazendo uma analogia pode-se dizer que o inicio da difusao do uso do computador, 

principalmente no caso do computador pessoal, tambem deu-se atraves de necessidade de 

controle de contas e neg6cios, quando programas de calculo e planilhas, como o Lotus 123 

come9aram a ser usados, e somente algum tempo depois, e que se fez uso deste 

equipamento para escrever, trabalhar e editar textos. 

Historicamente a escrita passou a ser uma forma de elaborar registros para documentos, 

principalmente de fins comerciais, politicos e religiosos, desde os Sumerios, passando pelos 

Egfpcios ate atingir os outros povos. Pierre Levy (1993:71) diz que todos os sistemas de 

represental(ilO e notal(ao criados pelo homem, incluindo a escrita, tem por fun<;:ao semiotizar, 

ou seja criar um sistema de simbolos para traduzir os sistemas confuses de linguagem, 

sensa<;:ao e memoria, formadores do real. 

Como tempo novas tecnicas de grava<;:ao foram surgindo, assim como uma grande variedade 

de suportes, conforme nos diz Julio Plaza ( 1986:38) "lnventada a escritura, restava conserva

la atraves dos tempos e espal(os. ldeou-se a escrita sabre pedra, metal, ouro, bronze, chumbo, 

laminas de cobre que, unidas por aneis, terminaram por criar o livro" . A cada epoca os 

sistemas de notal(aO e difusao de informal(6es foram registrados de acordo com os meios 

tecnicos e suportes disponiveis. 

Entre os suportes utilizados podemos citar ainda a madeira e as peles curtidas, ate chegar ao 

papel, uma inven<;:ao chinesa que gradualmente foi sendo inserida no Ocidente. Varias 

materias primas foram empregadas na fabrica<;:ao do papel, entre elas o algodao, linho, 

canhamo e varias especies de madeiras, "o papel hoje e o suporte privilegiado e um dos 

pi lares da civiliza<;:ao humana"( Plaza, 1986:39) 

0 primeiro livro impressa que se tem conhecimento foi produzido na China, por volta do ano 

868, trata-se do Diamond Sutra, mas acredita-se que outros existiram anteriormente. Os 

Japoneses e Chineses usavam regularmente blocos de madeira esculpidos em relevo para 

produzir material referente a religiao Budista. Mais tarde a tecnica foi trazida para o Ocidente , 

sendo empregada tambem na produ<;:ao de ilustra<;:6es de manuscritos religiosos. 

Nesta epoca o oficio de preparar textos era uma tarefa bastante dificil e que tomava muito 

tempo. As letras eram desenhadas de forma rebuscada manualmente, um verdadeiro trabalho 
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artistico. 0 mundo come9ou a sofrer mudan9as com o surgimento da prensa de tipos m6veis, 

quando por volta de 1440, este aparato tecnico foi usado por Johannes Gutemberg para 

produzir o primeiro livre impresso com 42 linhas por pagina, a Biblia, tambem conhecida como 

a Biblia de Gutemberg . 

No entanto como e comum num periodo de transi9iio, quando surge uma nova tecnologia, o 

abandono da anterior nao e imediato. Os antigos manuscritos ainda nao tinham uma 

normaliza9iio e imitavam a comunica9iio oral (Levy, 1993:97). Tambem os primeiros textos 

produzidos atraves das tecnicas de impressao conservavam a mesma aparencia dos 

manuscritos, cerca de um seculo se passou, ate que impressores e leitores aceitaram que os 

novos documentos nao tinham que necessariamente parecer-se com os manuscritos. (Rada, 

1991 :3) 

1.1- Cenas do cotidiano no jornal ilustrado 

A nova tecnica de impressao, e considerada um marco no desenvolvimento da civiliza9ao, pois 

a partir de entao iniciou-se um dos periodos mais ferteis, em se tratando da evolu9ao da 

humanidade. A impressao transformou o modo de transmissao de textos, a disponibilidade 

destes teve um aumento incomensun3vel, se comparada a quantidade existents no periodo 

dos manuscritos, possibilitando ainda a associa9ao de varies textos e a germina9ao de um 

comportamento mais analitico por parte do leiter. Para Pierre Levy (1996: 101) a 113m da difusao 

dos livros, a impressao viabilizou a existencia dos jornais, "fundamento da opiniao publica". 

Os impactos provocados no comportamento social a partir do emprego de uma nova 

tecnologia podem ser constatados ao Iongo da hist6ria. No case especifico das tecnicas de 

impressao, pode-se dizer que de inicio foram modificadas as formas de transmissao do 

conhecimento, principalmente em rela9iio a uma educa9iio formal, e em seguida trouxe outras 

possibilidades de emprego destas novas tecnicas, como o surgimento de veiculos de 

informa9ao, ou seja, publica96es com certa periodicidade e voltadas para a difusao de 

informa96es de· interesse geral, o que certamente tem como um dos principais reflexes 

sociais, o estabelecimento de comunidades mais coesas 

Walter Benjamin (1985:167) ressalta que a reprodu9ao tecnica da escrita foi um passe 

importante, mas que ganhou ainda mais forga a partir do inicio do seculo XIX, com o 

surgimento da litografia, que deu impulse a arte gn:ifica e possibilitou a utilizagao do desenho 

para ilustrayao das cenas cotidianas, colocando-o a servit;o da imprensa e abrindo caminho 

para o surgimento do jornal ilustrado. A informat;ao que ate entao limitava-se aos textos 

compostos pelas tipografias, passa a estar contida tambem em ilustragoes, e 

conseqilentemente, populariza-se, nao esta mais restrita a um pequeno grupo. Uma outra 



mudan<;a percebida e em rela<;ao a velocidade de transmissao desta informa<;ao, que e 

acelerada, entretanto o seu conteudo, lido atraves de imagens e por vezes diminuido, 

esvaziado ou ainda , alterado. 
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Atraves da hist6ria pode-se ver como as mudan<;:as, principalmente no comportamento, 

ocorrem lentamente, mesmo como surgimento de novas tecnologias, no caso da composi<;ao 

e aparencia dos primeiros impresses, nao se levava em conta a legibilidade, mas a tradi<;:ao. 

Conforme cita Julio Plaza (1986:34), "A aprendizagem de urn novo meio sempre se faz pel a 

referencia e compara<;:ao a outros ja conhecidos" . 

Rafael Sousa Silva cita na introdu<;:ao de seu trabalho Diagramac;ao, o planejamento visual 

gr8fico na comunicac;ao impressa, que a fon;:a do discurso grafico impressa nas paginas dos 

jornais e o que atrai a aten<;ao de leitores que se postam !rente a uma banca de jornal para ler 

as principals manchetes, definindo a principia a expressao discurso grafico como "o conjunto 

dos elementos· visuals de urn jornal, livro, revista, cartaz ou tudo que seja impressa" 

(1985:13). Sem duvida, esta e uma das principais fun<;oes do discurso gnlfico, ou seja, 

enfatizar as cenas cotidianas e as expor de forma atrativa nas paginas dos jornais. 

1.2- De tip6grafo a designer: criando pad roes 

Os primeiros tip6grafos nao eram muitos e foram levados ao desenvolvimento da tecnica por 

interesse comercial ou por curiosidade em manipular o aparato que possibilitava a reprodu<;:ao 

da escrita. 0 inicio desta atividade nao tinha ainda as caracteristicas de produ<;:ao em escala 

industrial, volume s6 alcan<;:ado no seculo XIX, e a atividade era cercada por uma certa aura 

mistica, o tip6grafo era visto como urn alquimista. Esta visao, por parte dos leigos, era 

difundida, ate com certo interesse por determinados centres de poder, sempre relacionando o 

texto impressa e a palavra escrita a coisas ligadas ao diabo.(Martins, 1996:166) 

Estes primeiros impressores tinham que preocupar-se com diversos detalhes, desde a infra

estrutura da tipografia ate a aparencia do documento final impressa (Dondis, 1997:205) Entre 

as atividades a que se dedicavam estavam o desenho do seu proprio tipo de impressao, a 

fundi<;:ao deste em metal, a montagem de prensas, a escolha e aquisi<;:ao de papel, a pesquisa 

e o desenvolvimento de tintas adequadas, a venda de seus servi<;:os e frequentemente a 

elabora<;ao de textos que desejavam imprimir. 

"Os grandes impressores do seculo XVI eram ao mesmo tempo letrados e humanistas, 

tecnicos e exploradores de urn modo de organiza<;ao do saber e das trocas intelectuais" cita 

muito bern Pierre Levy ( 1993:108). Durante os seculos XVI e XVII os impressores estiveram 

aperfei<;:oando cada vez mais o seu oficio, buscando uma melhor apresenta<;:ao do texto 

impressa atraves do estabelecimento de certas regras. Alguns destes dedicados artistas

operarios deixaram seus names registrados na hist6ria ao criarem designs de tipos, os quais 
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ainda hoje sao usados, tais como, Bodoni e Garamond, entre outros. 

Um outro exemplo de dedica<;:iio a tipografia, baseada numa forma<;:iio humanista e Aldo 

Manucio, impressor veneziano, que decidiu imprimir pessoalmente as grandes obras da 

literature mundial. Seu legado para a tecnica de impressiio foi a transforma<;:iio dos grandes 

volumes dos livros em uma pe<;:a mais facilmente manipulavel, com a cria<;:iio do in octavo e 

ainda do caractere conhecido como italico ou grifo. Uma das vers6es de um programa para 

editora<;:iio eletrbnica foi batizada com o nome de Aldus, certamente uma homenagem que uma 

grande empresa de desenvolvimento de sof/wares quis fazer ao tip6grafo, embora, com 

certeza muitos dos atarefados usuarios do programa talvez nem tenham se dado conta desta 

. inten<;:iio. 

Gradualmente os tip6grafos foram introduzindo recursos, criando padr6es a fim de assim 

facilitar a navega<;:iio atraves do texto impressa , alem de tornar a leitura mais agradavel e 

acessivel, entre estes recursos podemos citar a cria<;:iio de uma pagina de titulo, cabe<;:alhos, 

indices e a explora<;:iio do branco. Mais uma vez a evoluc;:iio tecnica provoca mudan<;:as na 

forma com que o homem compreende o mundo a sua volta. Com os jornais ilustrados, tanto a 

palavra impressa como a imagem ilustrativa proporcionam uma nova forma de ler/ver o mundo. 

A utiliza<;:iio de novas recursos exigiu mais dos profissionais que trabalhavam na cria<;:iio de 

material para impressiio. Este profissional precursor do designer grafico era altamente 

especializado, mas era vista par pintores e criticos como um operario-artista ou artista

comercial. Esta imagem s6 mudou como interesse demonstrado pela escola Bauhaus (1919) 

em resgatar as tecnicas de impressiio, numa tentativa de descobrir as possibilidades desses 

processos, e a diversidade de sua maquinaria, o que acabou resultando em um novo perfil dos 

materiais impresses (Dondis, 1997:206). Com o crescents interesse pelas tecnicas ligadas a 

impressiio, o artista-grafico ou designer aprendeu a trabalhar em harmonia com o impress or, o 

que resultou no crescimento do profissional e na melhoria da qualidade da impressiio. 

1.2.1- Efeitos esteticos e funcionais 

0 design grafico para impressiio esta embasado no conceito da hierarquia da informac;:iio, a 

composic;:iio tipografica tornou possivel a expressiio formal deste conceito. A criac;:ao de 

publicac;:oes obedecendo a certas convenc;:oes como o usa de caracter italico para marcar uma 

palavra proveniente de lingua estrangeira ou o nome de uma obra de arte, ou ainda o emprego 

do negrito para dar enfase, ou o posicionamento de colunas dando o direcionamento da leitura 

e favorecendo o fluxo do texto, criou uma certa padroniza<;:ilo em se tratando da cultura 

ocidental, levando em considera<;:ilo aspectos esteticos na montagem e finalizac;:ao das 

publica<;:Qes, bern como a funcionalidade, ou seja, a recep<;:iio daquele que estara lendo e 

manipulando-as. 
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Mcluhan observou que " a pagina impressa constituiu em si mesma uma forma altamente 

especializada (e espacializada) de comunica<;:ao". Mesmo depois da tipografia, com a 

introdu<;:ao de maquinas de fotocomposi<;:ao e o processo de impressao em off-set, poucas 

mudanyas ocorreram com rela<;:ao aos padr6es preestabelecidos na formata<;:ao de texto e no 

design de paginas de publica<;:6es como jornais e revistas. Apenas foram introduzidos alguns 

recursos graficos oferecidos pelos novas equipamentos. Uma vez que o receptor ja estava 

totalmente adaptado e familiarizado com o conjunto de signos que o levavam a compreensao 

das informa<;:6es que lhe chegavam via material impressa, nao haveria sentido ou 

funcionalidade na ado<;:ao de urn novo c6digo, pois " todo processo de comunica<;:ao implica 

urn processo de significa<;:ao, onde o sinal e uma forma significante que o destinatario devera 

preencher com significados" (Silva, 1985:26). 

Acompanhando a evolu<;:ao tecnica eo crescimento do mercado editorial, a atividade 

profissional ligada a este tipo de produ<;:ao tambem foi mudando. Mesmo enquanto o produto 

impressa ainda era gerado em tipografias, o perfil dos profissionais envolvidos mudou. Ja nao 

se podia ter em uma estrutura de grafica-empresa urn tip6grafo nos moldes dos pioneiros na 

atividade. Para o bam desempenho do trabalho foram sendo criados cargos especificos e as 

tarefas divididas. Surge a figura do diagramador, que passava entao a ser o responsavel pela 

cria<;:ao visual, au seja, pela aparencia do impressa. 

As publica<;:6es como revistas e jornais eram desenhados par este profissional que para 

facilitar o seu trabalho criaram diagramas ou esquemas, baseados em linhas guia 

desenhadas no papel onde entao eram marcadas, depois de calculos, as posi<;:6es e tamanhos 

de textos e fotografias ou ilustrag6es. Mais tarde passaram a usar papeis especfficos com a 

dimensao da pagina do produto editorial em que se trabalhava, ou proporcional a esta, ja 

previamente impressa com uma paula perfazendo as colunas. 

Esta paula em forma de uma malha geometrica foi criada para guiar o diagramador ou 

designer na distribuigao do materia!' pela pagina de forma que consiga obter o alinhamento 

exato. Tambem denominada no meio como grid, au seja, do ingles, grade, esta tecnica usada 

no inicio pelos primeiros diagramadores e aplicada ate as dias de hoje. 

A partir de calculos feitos com o apoio de reguas especificas e com base nos padroes de 

identidade adotados pela publicagao, como estrutura colunar, familia de tipos, estilos, corpo, 

au tamanho de fontes, este profissional solicitava uma determinada formata<;:ao de texto e 

titulo e urn determinado recorte em uma fotografia. Todos os detalhes do projeto grafico como 

fios, colocagao de legendas, box em grise (tons de cinza em porcentagem), uso de cor, 

dimensao e recorte de fotografias e ilustra<;:6es e a formatagao e localiza<;:ao de textos e titulos 

eram marcados par este profissional no diagrama. Em seguida este projeto era executado, no 

inicio, nas mesas de composi<;:ao tipografica, au mais tarde, nos term ina is de fotocomposigao, 

nas pranchetas de Paste-up e no fotolito, antes de serem impresses. 



Hoje h8 novas denomina96es para este profissional, como designer gnifico, e suas 

ferramentas de trabalho nao sao mais a calculadora e a regua de picas, mas o computador e 

os programas de editora9ao eletronica e tratamento grafico de imagens. Os diagramas ainda 

sao usados por alguns profissionais, mas somente para urn esb090 inicial, dependendo do 

processo de cria9ao de cada urn. 

Entretanto em a)guns jornais de menor porte os diagramadores nem puderam tentar 

acompanhar as novas tecnicas e utilizar as novas ferramentas em seu trabalho, pois com a 

chegada dos programas de editora9iio, os empresarios acharam que nao precisavam mais 

deste profissional e que qualquer urn poderia operar com os novas programas. Urn grande 

. erro. Porque o melhor desempenho destas ferramentas se da aliado aas conhecimentos 

esteticos e formativos do profissiomll que as manipula. Os programas trazem ate algumas 

formulas prontas, mas isso alem de descaracterizar uma publicayao, faz com que muitas 

fiquem iguais. 
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1.2.2- 0 surgimento da imprensa: transmissao de informa\(oes 

A possibilidade da reprodu9ao mecanica da escrita em escala criau urn espa9o para urn tipo 

de publica9ao que trouxesse informa96es de interesse para o cotidiano de determinadas 

regi6es. Estudos apresentam o surgimento do jornal como urn meio de comunicayao que 

resultou da experiemcia tecnica adquirida com a tipografia, que inicialmente voltou-se para a 

impressao de livros, em conjunto com a avidez por infarma96es por parte da populayao, 

gerada com o surgimento dos correios e a troca de correspondencia com maior regularidade. 

Os primeiros registros de uma produ9ao impressa, com periodicidade quase regular e com o 

objetivo informative sao do seculo XVI, com as folhas volantes que circulavam na ltalia para 

anunciar grandes eventas. 

Outras publica96es do genero que circularam na lnglaterra e na Alemanha, ja no seculo XVII, 

foram as folhas de noticias tambem conhecidas como corantos, com informay6es sobre 

neg6cios. 0 Daily Courant", publicayao inglesa que surgiu em 1702 e que manteve uma 

regularidade de edi96es ate 1735, e considerado o primeiro jornal diario do mundo (AiberU 

Terrou, 1990:13). Ainda em meados do seculo XVIII a informa9iio impressa em forma de 

jornais e vista pelas elites como subliteratura, Rousseau classificava este tipo de publica9ao 

como uma obra efemera, sem merito e sem utilidade. Diderot afirmava na Encyc/opedie que 

estes papeis eram "alimentos dos ignorantes" e Voltaire dizia que o conteudo destes era 

"relata de bagatelas" (Aibert/Terrou, 1990:11-12). 

1 http://www. tiac.netluserslbruen/18th. html 
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56 nos seculos XVIII e XIX algumas publica~oes passaram a se constituir como empresas, ja 

nao era mais uma produ~ao artesanal, com o proprio tip6grafo fazendo as vezes de redator e 

editor. A imprensa passou entao a ser urn veiculo de expressao de opinioes e de ideias, 

quando intelectuais de rename passaram a se dedicar a atividade de escrever e com isso 

obter remunera~ao. 

0 primeiro jornal brasileiro, 0 Correia Brasiliense, era impressa em Londres, tambem 

conhecido como a Folha de Hip61ito Jose da Costa, o editor, ou Armazem Literario. Tratava de 

assuntos relacionados a questao da independencia e circulou de 1808 a 1822. Uma outra 

publica~ao contemporanea a esta foi a Gazela do Rio de Janeiro, editada pelo Frei Tiburcio da 

. Rocha, que publicava assuntos de interesse do governo. 

0 surgimento de novas tecnicas favoreceu bastante a evolu~ao da imprensa, mas de inicio, a 

estrutura pequena dos primeiros jornais nao possibilitava que estes utilizassem de todos os 

recursos disponiveis. De acordo com Albert e Terrou (1990), a hist6ria da imprensa vinculada 

a evoluc;;ao tecnica e variavel de regiao para regiao. 

As imagens, ha seculos usadas como uma forma de registro e transmissao de informa~oes, 

desde as cavernas na pre-hist6ria passaram a ter grande repercussao quando associada a urn 

texto, e distribuidos em larga escala com o objetivo de informar. lsto aconteceu a partir do 

seculo XIX. 

A edi~ao de jornais ganhou impulse neste periodo, pais foi quando foram aperfei~oadas as 

tecnicas de impressao e de confec~ao de papeis, alem do surgimento de recursos como a 

principia a litografia, urn processo de impressao desenvolvido em 1798 pelo alemao Aloys 

Senefelder, e que teve grande aplica~ao, antecedendo a fotografia. Neste peri ado esta tornou

se uma das principais tecnicas empregadas para reproduzir obras de arte e ilustrar livros, 

jornais e revistas. 

Uma das aplica~oes da litografia, que teve grande importancia na imprensa daquele periodo, 

foi na caricatura, que passou a ser bastante empregada para ridicularizar situa~oes politicas, 

sociais, ou religiosas, sempre buscando encorajar mudan~as politicas ou sociais. Alguns 

artistas destacaram-se como grandes caricaturistas, como Honore Daumier que tornou-se 

particularmente conhecido par satirizar as excentricidades sociais da epoca, atraindo a 

aten~ao do leiter para a publica~ao. 

A partir do momenta em que a fotografia passou a ser usada como urn instrumento da 

imprensa, trouxe grande for~a e enriqueceu visualmente as publica~oes, enquanto a litografia 

trouxe a ilustrac;;ao do cotidiano para o jornal, a fotografia trouxe para o publico urn espelho da 

realidade, mesmo que muitos des reflexes nao representassem exatamente o real. "Ao mesmo 

tempo os jornais ilustrados come~am a se apresentar ao leiter como indicadores de itineraries. 

Verdadeiros ou falsos, pouco importa" escreveu Walter Benjamin(1985:175) com referencia ao 
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poder dos jornais e de certa passividade dos leitores, pois os primeiros, atraves das legendas 

das fotografias e do texto impunham as mensagens que deveriam ser lidas pelos segundos 

nas imagens impressas. 

Segundo Mcluhan (1969:147), a imprensa chegou a superar o livro no seculo XIX, em vista do 

seu imediatismo. "A pagina do jornal nao era uma mera amplia<;:ao da pagina do livro. Era 

como o cinema, uma nova forma de arte coletiva". 0 conteudo dos jornais ate entao era 

extremamente nacionalista, visto que haviam as barreiras do idioma, mas a forma da pagina 

do jornal aliada as imagens atravessou fronteiras e tornou-o internacional. "E a exposi<;:ao 

comunitaria diaria de multiplos itens em justaposi<;:ao que confere ao jornal a sua complexa 

. dimensao de interesse humano"(Mcluhan, 1971:231). 

A evolu<;:ilo tecnica trouxe grandes beneffcios para o jornal, mesmo nao tendo, de certa forma, 

acompanhado o grande surto de desenvolvimento percebido entre os seculos XVIII e XIX, 

perfodo em que ·as artes graficas expandiram-se bastante. Lentamente, o jornal foi ganhando 

um formato e mostrava o cotidiano da comunidade em forma de mosaico. A composi<;:ilo era 

manual, mas ate entilo nao houvera sido encontrado um meio mecanico que desempenhasse 

melhor tal tarefa ate que surgisse, por volta de 1890, o Linotipo. "Com o linotipo , a imprensa 

pode adequar melhor sua forma a c~pta<;:ao da notfcia por meio do telegrafo e a impressao 

pelas rotativas" (Mcluhan, 1971 :232). 

A partir das primeiras tecnicas de impressao passando por todo o desenvolvimento 

tecnol6gico que tornou possfvel a melhoria da qualidade de impressilo, bem como a 

otimiza<;:ao do tempo de produ<;:ao de pe<;:as impressas, percebe-se paralelamente um 

incremento na produ<;:ao visual das mesmas, desde a pesquisa e cria<;:ao de papeis e tipos, ate 

o uso de ceres e imagens, "a cultura letrada ocidental ficou na dependencia do fat or visual ( ... ) 

a simples visualiza<;:ilo de uma pe<;:a qualquer denota esta dependencia, causando impacto no 

observador e uma inconsciente leitura grafica do material impressa" (Silva, 1985:40). 

A transmissao de informa96es que originou-se na troca de correspondencia e era a principia 

manuscrita, mostrou aos tip6grafos o grau de ansiedade da popula<;:ao par notfcias, isto foi 

sendo percebido lentamente, pois nao existia a principia, a inten9ao nestes primeiros 

impressores de manter uma periodicidade das publica<;:iies que elaboravam. As primeiras 

folhas volantes eram publicadas para noticiar algo especial, um acontecimento que alterava o 

cotidiano, este material depois de impressa era vendido. Depois grupos com interesses 

comuns passaram redigir, imprimir e publicar folhas com informa96es sobre neg6cios ou 

eventos. A demanda por informa<;:iies existia, mas o meio de transmissao nao era bem 

explorado como um neg6cio. Anos se passaram ate que o jornal se estabeleceu como 

empresa, mas somente a partir da concorrencia entre publica96es e que se come<;:ou a 

valorizar sua apresenta<;:ao visual, bem como a assinatura de intelectuais reconhecidos nos 

artigos que compunham suas paginas. 
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Outras tecnologias foram surgindo em paralelo ao desenvolvimento das artes graficas e tendo 

grande participayao tanto no aprimo,ramento da qualidade de impressao, quanto no conteudo 

dos jornais. 0 teiE~grafo foi uma destas tecnologias que se tornou importante ao transmitir as 

informay6es com maior rapidez e consequentemente, possibilitando aos jornais a transmissao 

de informa96es mais atualizadas. Conforme mencionou Derrick de Kerckhove, diretor do 

Programa Mcluhan de Cultura e Tecnologia, da Universidade de Toronto', varias tecnologias 

tiveram grande importancia na transmissao de informay6es precedendo o momento atual, o 

telegrafo inicialmente conectou as cidades, o telefone fez a conexao entre as casas, o telefone 

celular possibilitou a conexao pessoal e a Internet conectou todo o mundo. 

2 http://www. tao. cal-mcluhan/index. him/ 



Capitulo 2 

2-0 impacto das novas tecnologias da comunica~ao 

"Do ponto de vista do formato, a imprensa como um corte 

transversal diario do globo constitui um espelho dos 

1nstrumentos tecnol6g1cos de comumcar;ao': 

Marshall McLuhan 

"Tecnologias justapoem-se a tecnologias." 

Julio Plaza 
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0 surgimento de novas meios sempre alteram as estruturas em que estao alicergadas as 

relagiies sociais, principalmente com referencia ao acesso ao saber e a circulagao de 

informagao. As entao novas tecnicas de reproduc;:ao da escrita tornaram informagao e saber 

mais acessiveis, a ligac;:ao entre pontos distantes, atraves de novas estradas e meios de 

transportes perr'nitiu uma maior circulagao da informagao. Assim o poder de transmissao e 

saber foi, ao Iongo do tempo, potencializado a partir da instaurac;:ao de novas meios, portanto, 

"e razoavel pensar que a multiplicac;:ao das maquinas informacionais afeta e afetara a 

circulac;:ao de conhecimentos" (Lyotard: 1989: 17) 

Ha mais de 30 anos Marshall Mcluhan divulgava suas teorias sabre as relagoes entre os 

meios de comunicagao eo homem. Formulou conceitos como o da Aldeia Global e de que 

cada nova tecnologia criada pelo homem estende ou amplia algum membra, 6rgao ou 

faculdade humana, os quais foram e continuam a ser ponto de convergencia para embasar 

teorias contestadoras ou favoniveis. 

0 fato e que quando muitos pensavam que suas ideias ja se tornavam obsoletas, pode-se 

perceber que, de certa forma, continuam atuais, afinal conforme ele bern explicou, a cultura 

oral transformou-se na cultura tipografica, com a mecanizagao da escrita e M alguns anos 

estamos vivenciando a transigao desta cultura tipografica, extremamente caracterizada pela 

linearidade, para uma cultura eletronica, e mais, hoje pode-se vera Rede Internet encaixar-se 

na definigao de Aldeia Global. 

Pierre Levy (1996:75) aponta contradigiies na afirmagao de que as tecnologias criam 

extensiies de membros do corpo humano, dizendo que um martelo ate pode ser vista como um 

prolongamento do brago, porem uma roda nao pode representar o prolongamento da perna, 

mas a virtualizac;:ao do andar. 

Com referencia a Rede, Brewster Kahle(1997:130), afirma que as teorias de Mcluhan nao se 

encaixam, dizendo que "com a Internet nao estamos construindo uma aldeia global. Estamos 

construindo um globo de aldeias onde todos os grupos tern sua propria cultura independents", 

em alusao a superagao da inercia diante dos meios de comunicagao de massa, uma vez que 

na rede ha maiores possibilidades de participagao e interatividade e que nao existe uma 

massa homogenea de usuaries, mas grupos com interesses pr6prios que encontram na rede a 

oportunidade de troca e aquisigao de informac;:iies. 

Apesar de algumas objegiies em torno de algumas ideias, Mcluhan e um dos estudiosos das 

midias mais citados. Em um texto' publicado em 1954, antes mesmo de suas obras 

fundamentais The Gutemberg Galaxy (1962) e Understanding Media (1964), ja se podia ler 

alguns dos conceitos propostos, como "Hoje invadimos culturas inteiras com informagao 

3 Marshall McLuhan, Visao, Som e Furia, in Teoria da Cultura de Massa, Luiz Costa Lima 
(org.), Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1' ed., 1969, 4' ed., 1990, pg.143 a 154. 
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acondicionada, diversao e ideias. Em vista do alcance global dos novas meios de visao e sam, 

ate mesmo o jornal e vagaroso". Nesta ocasiao referia-se ao radio e a televisao, entretanto a 

linha de pensamento esta atual e muito coerente com a cultura eletronica-informatica das 

Redes Telematicas. 

Para enfatizar a atualidade de Mcluhan, seu nome consta no expedients de uma das 

publica<;:6es de vanguarda da Era Informatica, a Wired, como Patron Saint, ou seja Santo 

Padroeiro' Em seus livros Mcluhan defendia a ideia de que a medida que sao criadas novas 

tecnologias e as antigas tornam-se obsoletes, a rela<;:ilo entre as pessoas e destas com os 

meios tambem sofrem altera<;:oes. 

2.1- Momento de transi-;rao: analogias entre epocas 
limitrofes 

Os anos 90 ficarao marcados na hist6ria da humanidade como o inicio de uma nova forma de 

comunica<;:ao, que com certeza ainda evoluira bastante e rapidamente, mas com referencia ao 

momenta de transi<;:ilo, como bem ressaltou Levy, pode ser comparado a epoca do surgimento 

das tecnicas de impressilo, "devemos imaginar que, em rela<;:ao as novas tecnologias da 

inteligencia, estamos diante de uma epoca comparavel a renascen<;:a"(Levy,1993:108). 

Com um microcomputador como ferramenta, as possibilidades de usa sao bastante variadas, 

desde que se tenha programas e acess6rios adequados para cada uma, e a profusiio destes 

da-se em ritmo aceleradissimo. Com um modem e possivel entrar para o mundo das redes, no 

ciberespa<;:o, termo utilizado pela primeira vez em 1984, par Willian Gibson, no livro 

Neuromancer, e que passou a ser empregado largamente para denominar um espa<;:o dito 

virtual que estende-se par uma vasta aldeia global, formada par redes telematicas, onde se 

pode encontrar fontes quase que inesgotaveis de pesquisas e ter ampliada a visao sabre 

determinado tema. Novamente a disponibilidade de textos foi multiplicada, devido a 

acessibilidade facilitada pela tecnica, e pelo hipertexto.(Cotton e Oliver,1994:26) 

A analogia entre estes dais momentos pode ser feita tambem em rela<;:iio a resistencia ao 

novo, aos Iantos obstaculos colocados pelas pessoas, os quais a principia parecem 

intransponiveis, mas que em pouco tempo sao ultrapassados . Possivelmente, os cidadaos de 

Mainz reclamaram a Gutemberg que a Biblia que ele estava imprimindo tinha urn alto custo e 

era demasiado pesada, apesar de que mesmo sendo impressa, ainda se parecesse com os 

manuscritos. 

' Eric McLuhan in World Media!Folha de S.Paulo, Especial 1, 13 de Abril de 1995, p. 3. 
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Hoje tambem h8 quem dispare contra as Novas Tecnologias da Comunicagao, afirmando que 

nao M mais oportunidades do que antes, que o instrumento de acesso ao grande potencial de 

informagao, o computador, e muito caro, e grandee, na maioria dos casos, tem que estar 

conectado por um ou mais cabos, isolando o usuario de uma vivencia social, o que nao deixa 

de ser verdadeiro em certos aspectos. Apesar disso, o que se ve hoje e uma grande corrida 

para esta nova midia, muitas publicag6es criadas para serem impressas em papel estao sendo 

transcritas para ocuparem tambem este novo canal de comunicagao, outras ja estao sendo 

criadas para o proprio meio. 0 jornal e um exemplo, pois alem de circular em sua versao 

tradicional em papel, muitos tambem ja tem uma versao on-line disponivel na Rede para serem 

lidos atraves da tela do computador. 

A leitura em tela e completamente diferente da leitura em papel, mas isto nao significa que 

uma tenha que eliminar a outra. Estudos mostram que o leitor em tela e mais ativo, pois o texto 

em papel ja esta realizado por complete, enquanto que a e na tela do computador e como uma 

edi<;:ao, uma montagem subjetiva (Levy, 1996:41) 

2.2- A efemeridade do novo 

A medida que as novas tecnologias oferecem-nos recursos para facilitar o trabalho e as 

atividades do cotidiano e que estes recursos em forma de aparatos, com o passar do tempo, 

tornam-se banais, passam a ser parte da retina do dia-a-dia, como um simples caminhar, com 

a evolugao tecnol6gica surgem objetos novas e outros deixam de ser usados. 

E certo que alguns destes objetos do nosso dia-a-dia aparentemente sofreram poucas 

modifica<;:6es nos ultimos anos, porem e necessaria fazer uma reflexao levando em 

consideragao todos os aparelhos que facilitam nossa vida hoje. A grande quantidade de 

inovag6es e a velocidade com que sao assimiladas e banalizadas faz com que nao causem 

mais a sensagao de euforia comum em outras epocas. 0 processo geralmente funciona da 

seguinte forma, a novidade chega e e alardeada como um simbolo do progresso pelas midi as 

em geral, rapidamente ela torna-se banal, incorpora-se ao cotidiano e ja nao parece tao 

extraordinaria. 

Com a chegada de novos equipamentos, os quais no inicio sempre tem um alto custo, nao se 

"aposenta" simplesmente o anterior, a transic;:ao normalmente e feita aos poucos. E tambem 

normal a inicial sensa.;:ao de estranheza diante do novo, o que a principia chega a causar 

aversao em alguns, mas gradativamente o novo vai ocupando o seu espago e a substituigao 

vai sendo feita. Com a velocidade com que novas tecnologias vao se colocando disponiveis, 

esta sendo cada vez menor o periodo de transi.;:ao entre o antigo, que ja nem e tao velho, e o 

"moderno". 
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A grande novidade no tempo da maquina de escrever mecanica, au manual, ficou par conta do 

surgimento das maquinas eletricas, as quais tinham ainda poucas inova<;:6es em termos de 

solu<;:6es no que se refere a qualidade do produto final, au seja, o documento, porem eram 

mais praticas para o usuario. Depois vieram as eletronicas com expedientes para estilizar a 

fonte usada, memoria e algumas op<;:6es para o controle estetico do documento, mas estas 

ultimas foram rapidamente superadas pelo microcomputador onde, em materia de recursos 

oferecidos, desde que equipado com um bam programa editor de textos, vai bern mais alem. 

A inova<;:ao, porem, nao foi total, pais ate hoje utiliza-se o teclado, seja num microcomputador 

au numa maquina eletronica, tal como foi projetado pelo norte-americana Christopher Latham 

. Sholes em 1868, para a maquina de escrever mecanica que passou a ser fabricada pela 

Remington' "As maquinas de escrever mecanicas duraram pouco mais de um seculo; as 

eletronicas, menos da metade. Em dez anos as computadores substituiram-nas quase par 

completo."(Laufer/Scavetta, 1992:11 ). 

Os primeiros microcomputadores pessoais, o IBM-PC e seus clones utilizavam praticamente 

so telas de caracteres limitado apenas aos 255 simbolos do ASCII (American Standard Code 

for Interchange Information), a fim de economizar espa<;:o na memoria. Nesta epoca surgiu a 

empresa Apple que pouco tempo depois criou a interface grafica, a qual tratava a tela como 

um conjunto de pixels, pontos acesos e pontos apagados, criando, com isso, a possibilidade 

de misturar texto e imagem. 

Este novo conceito foi logo absorvido pelo padrao IBM atraves do sistema Windows e par 

programas graficos. A tela exclusiva de caracteres foi praticamente abandonada e a 

editora<;:iio eletronica tornou-se mais amigavel com a possibilidade de movimenta<;:ao atraves 

do mouse, do usa de um grande numero de cores, movimenta<;:ao de blocos de texto, alem da 

capacidade de inser<;:ao de ilustra<;:6es e fotografias. 

Temos tambem o caso do Fac-simile, au simplesmente "fax" como ficou popularmente 

conhecido o sistema de transmissao de mensagens, material impressa, fotografias, au graficos 

atraves de linha telefonica, tao banal hoje, chegou faz pouco tempo. Ha cerca de dez anos nao 

eram muitos as aparelhos em usa no Brasil. Assimilada a novidade logo o aparelho de Fax foi 

adotado em grande escala comercialmente e ate para usa domestico. Tambem a incorpora<;:ao 

de suas fun<;:6es ao computador, desde que equipado com um modem, contribuiu para a 

banaliza<;:ao da tecnologia. 

Par varios a nos o principal usa comercial da transmissao de Fa/ era voltado para o 

fotojornalismo, mas a velocidade de transmissao aumentou e o custo diminuiu ampliando o seu 

"Typewriter," Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 1994 Microsoft Corporation. 

' "Facsimile Transmission," Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 1994 Microsoft Corporation. 
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uso comercial. 0 Japao, em particular, tornou-se um dos maiores usuaries nos anos 80, devido 

a maior facilidade de transmissao dos caracteres de sua escrita. Foram os japoneses que 

colocaram a pesquisa tecnol6gica a servi<;:o do aprimoramento do equipamento resultando na 

populariza~ao do mesmo. Hoje com a Internet atingindo a tantos pontos, as pequenas 

mensagens deixaram de ser passadas por fax, uma vez que o e-maif' vem atender a esta 

necessidade com eficiencia e a um custo mais baixo. Nos dois ultimos anos tem se constatado 

uma queda acentuada na venda destes aparelhos. 

A computa9ao gn:lfica, que ja esta tornando-se banal em nossos dias, presents em pe<;:as de 

publicidade, material institucional de emissoras de TV e filmes, nao existia ha 40 anos. 0 seu 

embriao veio a surgir em 1959, quando o primeiro sistema para desenho em computador foi 

criado pela General Motors em parceria com a IBM, denominado DAC-1 (Design Augment by 

Computers). Era bastante dirigido a um determinado segmento e permitia que o usuario do 

computador entrasse com os dados referentes a descri<;:ilo de um autom6vel para que depois 

pudesse ve-lo de angulos diferentes, rotacionando 0 desenho. 

Em 1961, um estudante do MIT, Ivan Sutherland, criou outro programa para desenho, o 

Sketchpad, utilizando um dispositive pen light era possivel desenhar na tela do computador e 

salvar este desenho para abri-lo novamente outras vezes. Assim nesta mesma epoca varios 

cientistas passaram a utilizar computat;:ao gratica para ilustrar suas pesquisas. A IBM 

rapidamente atendeu a esta demanda lan9ando o terminal grafico IBM 2250, o primeiro 

computador comercial apropriado para cria<;:ao grafica. Ha que se ressaltar que estes 

equipamentos e programas eram direcionados a profissionais da area pois exigiam grandes 

conhecimentos de computa~ao, portanto tem pouca similaridade com os atuais, que 

popularizam-se pela facilidade de uso, dispensando conhecimentos de programa~ao. 

Foi em 1968 que a Universidade de Utah criou um programa de curso voltado para a ciencia 

da computa~ao e este novo departamento foi o primeiro centro de pesquisas a dedicar-se a 

computa9ao grafica e o unico por muitos anos. As primeiras experiencias com computat;:ao 

grafica em 3D surgiram ai e o aperfei~oamento destes programas tambem se deu neste 

centro, por volta de 1971. 

Em 1972 surgiu a Atari, lan~ando um jogo chamado Pong, era o inicio da industria do video 

game, que empregaria largamente a tecnologia da computa<;:ao grafica. A primeira aplica<;:ao 

de computa~ao grafica na produ~ao cinematografica de que se tem registro foi em 1973, no 

filme Westworld, no qual o ator Yul Brenner representa um robo . Tambem em 1973 aconteceu 

a primeira conferencia da SIGGRAPH - Special interest Group on Computer Graphics. 

7 Segundo pesquisa do GVU- http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys I, o e-mail e 
cons1derado indispenstwel para 93,3% dos usuarios da Internet que responde ram a enquete. 
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Totalmente voltada para o tema computa9ao grafica, esta conven9ao atraiu 1200 pessoas que 

lotaram um pequeno auditorio. 0 ultimo evento da SIGGRAPH foi realizado em Los Angeles, 

em 1997, e reuniu mais de 48 mil pessoas. 

Mais uma pesquisa trouxe grandes contribui96es para a computa9ao grafica em 1975, trata-se 

de duas publica96es do matematico frances, Benoit Mandelbrot , o artigo "A theory of fractals 

sets" e o livro "The Fractal Geometry of Nature': Elas mostraram como os principios dos 

fractais poderiam ser aplicados na cria9ao em computador para simula96es de fenomenos 

naturais bastante realisticos, como montanhas e florestas. 

A partir de 1976 varios programas e novas ferramentas foram criados com o objetivo de 

aprimorar o trabalho de desenho, pintura e anima9ao em computador, alguns voltados para o 

uso da cor, outros vinculados a dimensionalidade, Estes novos programas passaram a atrair a 

aten9ao de produtores e diretores de cinema, como os estudios Disney e George Lucas, este 

ultimo pretendia, na epoca, utilizer computa9iio grafica em seu proximo filme, 0 Imperio 

Contra-Ataca, chegou a contatar a empresa Triple I para a produ9ao, mas problemas 

financeiros impediram o prosseguimento dos trabalhos e o filme foi feito com maquetes. Em 

1997 o cineasta reeditou os filmes da trilogia "Guerra nas Estrelas" empregando alguns 

recursos de computa9ao grafica, fazendo com que os resultados finais chegassem ao que ele 

havia idealizado ha vinte anos, mas nao pode realizer. 

Quando rememorado, este passado parece ao mesmo tempo tao proximo e tao distants. A 

efemeridade das tecnologias e uma caracteristica particular da contemporaneidade, 

chegamos a um estagio, consequencia do proprio avango tecnologico, em que o efemero e 

uma institui9ao, hoje uma tecnica e inovadora, dentro de no maximo dois anos ja apresenta-se 

ultrapassada. A velocidade de assimilagao do novo por parte do homem tambem aumentou, 

logo 0 que parece inovador hoje, rapidamente e absorvido e banalizado. 

No seculo passado as dificuldades de comunicagao faziam com que os novas inventos 

demorassem a ser conhecidos, ocasionando por vezes duplicates, ou seja o mesmo 

equipamento sendo desenvolvido paralelamente em dais pontos do planeta, sem que um 

criador soubesse do trabalho do outro. Hoje ficamos sabendo de uma nova possibilidade 

tecnica, atraves dos meios de circulagao de informagao, antes mesmo que ela esteja 

disponivel no mercado. 0 novo, quando chega ao alcance do usuario, ja nao representa 

grande novidade e em breve sera obsoleto. 

Ha estudos que comprovam que as areas de computac;:ao e da comunicagao vern 

apresentando um crescimento exponencial (Mandel, Simom, Delyra, 1997:21 ), neste campo e 

bastante difundida a lei de Moore, que afirma que o numero de processadores em um chip e, 

portanto, a potencia do computador vern dobrando a cada dezoito meses. Acompanhando este 

ritmo as empresas desenvolvedoras de softwares lanc;:am um determinado produto, e nem bern 

o usuario adaptou-se a ele ja e langada uma nova versao, com novos recursos. "Toda criac;:ao 
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equivale a utilizar de maneira original elementos preexistentes. Todo usa criativo, ao descobrir 

novas possibilidades atinge o plano de criac;ao", diz Pierre Levy (1993:58). 

2.3- A assimila~ao das informa~oes 

Uma das principais mudan.;;as percebidas com a evoluc;ao tecnol6gica e referente a questao 

do tempo. Segundo Robert Beniger, via Fidler (1997:81-82), a Sociedade da lnformac;ao 

desenvolveu-se como resultado da crise de controls criada a partir da implanta.;;ao das 

estradas de ferro e especificamente da utiliza.;;ao de maquinas a vapor para o transporte. Esta 

transforma<(ilo exigia controle de informa.;;oes e dados a distancia e foi um dos fatores que 

gerou impulses para a moderniza.;;ao de setores ligados ao processamento de informac;ilo e a 

comunica.;;ao, resultando na transformac;:ilo da sociedade, que passou a gerar uma demanda 

cada vez maior par informac;oes mais e mais recentes. 

Pelo vies da produc;:ao pode-se dizer que a otimizac;ao dos processes reduz o tempo de 

elabora.;;ao e aumenta a qualidade do produto. Entretanto durante as lases de transic;:ao nem 

sempre sao obtidos os melhores resultados possibilitados pelas novas tecnologias, ate mesmo 

em razao de uma ceria inadapta.;;ao par parte usuario. Conforme estudos que avaliaram o 

impacto da substitui.;;ao do usa da maquina de escrever pelo computador em reda<;;6es de 

jornais no inicio dos anos 80, houve um aumento da produtividade de cerca de 30%, porem 

acompanhado de uma queda na qualidade dos textos, foi observado que estes apresentavam 

uma diluic;ao do objetivo, lalla de articulac;ao e simplifica.;;ao na argumenta<(ilo (Laufer/ 

Scavetta, 1992:58). 

A informatizac;ao chegou ao ramo editorial e atingiu todos os estagios de produc;iio, desde as 

reda<;;6es ate as oficinas. Atualmente aparencia das reda.;;oes de jornais esta completamente 

alterada com a presen.;;a dos computadores, bem diferente do que era ha pouco tempo, fato 

que e lamentado pelos mais saudosistas: "Penso na redas:ao para onde levava meus artigos, todos 

aque!es homens fumando e tecleando furiosamente nas suas maquinas de escrever, a tensao do 

irremediavel Ultimo prazo, a corrida de Ultimo minute, com as fo!has dati!ografadas na mao, para a 

tipografia, onde o chefe da edis:ao esperava fumegando junto a mesa de composis:ao. Nao sei se tudo 

isso ainda existe. De vez em quando, ainda hoje, vou a alguma redayao, e 1a vejo uma multidao 

silenciosa sentada diante de mudas telas de computador, como se o mundo nao mais gritasse, mas 

apenas sussurrasse. "8 

A questao da temporalidade tem sido um ponte bastante explorado na disputa pela primazia 

entre meios de comunicac;:ao. Quando o fermata da informac;:ao era apenas impressa, atraves 

8 Gees Nooteboon, Tempo temporizado.Da /eitura de jomais, Revista Humboldt n' 72, 1996, pg.2/3. 



39 

dos jornais e revistas, a disputa era entre as diferentes publicar;:oes pela noticia dada em 

primeira mao, mas que na realidade baseava-se em fatos que poderiam ter ocorrido h<i 24 

horas. Com o surgimento da transmissao radiofonica, o jornal perdeu um de seus principais 

trunfos, o " furo jornalistico", ja que a instantaneidade da transmissao da informar;:ao obtida 

atraves do entao novo meio era praticamente inigualavel. A chegada da televisao causou 

impacto ainda maior, e os jornais partiram entao para uma reformular;:ao editorial, passando a 

valorizar mais a informa9ao completa, rica em dados, para diferenciar-se da simples 

comunica9ao de um acontecimento (Silva, 1985:38-39) 

Hoje o jornal on-line devolveu as publicar;:6es a possibilidade de dar a noticia em primeiro Iugar 

ou de , ao menos, se igualar aos outros meios, uma vez que os mesmos sao atualizados a 

medida que vao chegando as informar;:oes e conseguem muitas vezes superar a televisiio eo 

radio pela forma agil de produ9ao e disponibilizar;:ao desta informar;:ao ao publico. Enquanto no 

radio h8 que se redigir o texto e convocar o locutor para que seja dada a notfcia, o mesmo 

ocorrendo com a televisao, que na maioria das emissoras seria ainda menos agil, em razao 

da forma de produ9ao deste material, bern como da inserr;:ao do mesmo na grade da 

programayao, no jornal On-line basta o editor decidir inserir a manchete na pagina de ultimas 

notfcias com um link para o texto contendo os dados disponiveis sabre o fato noticiado, e 

entao o usuario leitor estara tendo acesso realmente as notfcias mais recentes, alem do que 

podera ter este acesso estando em qualquer parte do mundo. 

Na midia impressa, as mudan9as trazidas pelas Novas Tecnologias foram grandes nos ultimos 

anos, o suporte do produto final e principal continua sendo o papel, apesar de que em muitos 

casas ja existe tambem uma edir;:ao paralela On-line, porem todo o processo de editorar;:ao e 

hoje automatizado. A informatica foi rapidamente sendo absorvida e aplicada em todas as 

fases de produ9ao, consequentemente houve uma otimiza9ao no tempo, um aumento no 

padrao de qualidade, principalmente em se tratando de impressao, e a extinr;:ao de varias 

funr;:6es, como a do Paste-up, por exemplo, que montava o jornal, trabalhando com cola e 

estilete, colando blocos de textos, fazendo emendas, abrindo janelas para as fotos. A funr;:ao 

do diagramador tambem mudou eo profissional que nao acompanhou a evolur;:ao tecnol6gica 

acabou ficando fora dos novas processo de produ9ao. 

Do simples usa da informatica na produ9ao de material que seria entao impressa em papel, 

passou-se entao a publicar as informa96es coletadas, redigidas tratadas e formatadas no 

proprio suporte digital, esta possibilidade iniciou-se com a implanta<;:ao dos sistemas de 

videotexto e com o desenvolvimento tecnol6gico chegou a Internet, e mesmo com todas as 

limita96es ainda existentes na interface WWW, o que atrai usuaries para este novo meio, seja 

para publicar informa<;:6es ou apenas para acessa-/as, a principia e a novidade em si, seguida 

pelas formas de distribui9ao e navega<;:ao proporcionadas pela Teia, rompendo limites 

geograficos, e trazendo novas formas de ver o mundo em tempo real. 
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A interatividade tornou-se real com a Internet, a partir de entao houve uma revoiU<;:iio nas 

rela<;:6es entre editor e leitor, emissor e espectador ou ouvinte. A rede deu poder ao cidadao 

inerte de tornar-se um co-autor e de fazer criticas, de interagir com a informagao. Tanto na 

midia impressa, como nas midias eletronicas a participa<;:ao do usuario e minima, os canais de 

comunicagao sao lentos e estao em outros meios. 

Para criticar o conteudo editorial do jornal e necessaria mandar uma carta ou fax, e ainda que 

este reserve um pequeno espago ao leitor, publicando trechos de cartas enviadas, mesmo nao 

respondendo diretamente, mostra que tomou conhecimento. Ja a dificuldade para interagir 

com um noticiario de TV e ainda maior, pode-se enviar a critica, tambem utilizando para isso 

. outros meios e ainda assim dificilmente haver<l feed-back. Na rede o usuario tem geralmente 

na mesma pagina onde recebeu a informagao um canal aberto para expor a sua opiniao, fazer 

um comentario, uma critica ou acrescentar novas· dados, atraves do mail toe ate de 

comunica<;:ao em tempo real atraves de canais Chat. Ha que se ressaltar tambem a facilidade 

com que se responde um e-mail, como um fator importante nesta comunica<;:ao. 

Atualmente com a segmenta<;:ao no neg6cio da TV e a forte concorrimcia entre os jornais 

impresses existe uma preocupagao por parte dos publishers e managers em diversificar o 

conteudo a fim de atrair com isso mais audiencia ou leitores, nao porque com isso consolidem 

uma posiyao de melhores entre os demais, mas para atrair os anunciantes e captar assim mais 

recursos financeiros. lnfelizmente ambos os segmentos nao se deram conta ainda sobre o que 

a Internet esta sinalizando, nao basta apenas ter um site para se mostrar atual e tentar vender 

uma programagao a um consumidor passivo (Howard Rheingold, 1997:206-207) o futuro esta 

na cria<;:ao de um contexte no qual os consumidores possam interagir. 

2.3.1- A simulacao do novo 

Com tantas possibilidades On-line, ha quem questione o destino das midias tradicionais -

impressa e eletronica (TV), as quais ocupam-se em alardear em demasia estas novas 

tecnologias. Mas ao que parece, este vem sendo o papel da imprensa ha anos, conforme 

observou Walter Benjamin (1987:40) em seu memoravel trabalho que nos da um panorama do 

seculo passado, "Assim como no seculo XVII a alegoria se torna o canone das imagens 

dialeticas, no seculo XIX e a nouveaute que exerce o mesmo papel. Do !ado dos magasins de 

noveautes se colocam os jornais. A imprensa organiza o mercado dos valores espirituais, 

provocando logo uma alta". 

Agora, alem do marketing, o apelo e tambem institucional, pois com tal procedimento, e como se 

estivessem dizendo 'o futuro e hoje' e copiando os ambientes graficos criados para o meio digital, 

principalmente para conteudos multimidia, como o CD-ROM e a WWW, simulam a propria 
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modernidade e evolu<;:iio, como se estivessem de fato acompanhando o desenvolvimento 

tecnol6gico, quando na realidade abusam de recursos de computa<;:iio gratica ate a saturac,:ao 

e nao se renovam tanto assim, trata-se em geral de um make-up. 

Os meios anteriores a Internet nao tentaram copiar apenas o ambients grafico, mas tamb8m 

simular uma certa interatividade. No radio surgiram mais programas com participa<;:ao do 

ouvinte ao vivo, o que ate pode ser visto como uma forma de interagir com o meio, mas 

existem programas no radio, que aproveitando-se de um memento atual, quando impera o 

aspecto tecnol6gico sobre outros, criam um simulacra, onde o ouvinte entraria no ar, via 

telefone e estaria interagindo com um computador instalado na emissora, em um jogo de 

. perguntas e respostas, que nada mais e do que uma grava<;:ao, assim como as vinhetas ou 

musicas, controlada pelo operador-locutor. 

A TV, que ja s~ caracterizava como um veiculo de faceis sugestoes e ja explorava a 

simula<;:ao atraves de uma falsa participa<;:ao, um falso sentido de imediato, de um falso sentido 

da dramaticidade (Eco, 1993:343) , diante do surgimento de um novo meio, tambem criou 

formulas para que o telespectador pudesse sentir que esta interagindo enquanto se distrai em 

frente a tela. Alguns programas tern op<;:6es de finais pre-gravados e deixa a participa<;:ao do 

publico definir qual deles sera o epilogo, M tambem op<;:6es de filmes para escolha do publico. 

Existiu ainda, neste meio, uma outra forma de participa<;:ao do telespectador em uma especie 

de jogo, atraves de ligac,:oes telefonicas sobretaxadas, em que este poderia escolher, ou 

apostar entre resultados de jogos, para citar um entre Iantos exemplos, e concorreria a 

premios. Como houveram muitas contesta<;:6es sobre valores cobrados em contas telefonicas, 

entre outras irregularidades, esta forma de jogo interativo foi suspensa. 

A midia impressa apresenta o problema em uma dimensao ainda maior, apesar de estar 

sempre preocupada em divulgar a alta qualidade atingida pelo seu produto final, a partir do 

desenvolvimento tecnol6gico com a implanta<;:ao e uso de modernos equipamentos, na 

verdade vern sofrendo uma involu<;:iio em muitos aspectos, absorvendo o impacto das novas 

tecnologias de comunica<;:ao. Aqui tambem percebe-se que a iconografia do meio digital esta 

sendo copiada em muitas publica<;:6es. De certa forma, isto na verdade pode ser visto como 

um retrocesso, pois enquanto a cria<;:iio para a midia digital fica restrita as limita<;:6es tecnicas, 

e em termos de qualidade ainda apresenta-se inferior diante das possibilidades ja alcan<;:adas 

pelas tecnologias de impressao, ao apropriar-se de icones, de grafismos e da tipologia do 

meio digital, estes jornais e revistas impresses querem com isso simular uma inova<;:ao. 

Esta apropria<;:iio dos recursos graficos pelas midias havia sido prevista por Julio Plaza 

(1986:41) ja a partir do Videotexto" a presenc,:a do VDT, no ambients grafico-editorial, 

realmente contaminara esse ambients, influindo nele e remodelando-o. Os livros, jornais e 

outros meios graficos sofrerao o impacto do novo midia" 



Capitulo 3 

3- A macroestrutura do meio on-line 

"0 Computador e portanto, antes de tudo urn operador de 
patencializayao da informat;Bo" 

"Toda /eitura em computador e uma ediylio, uma montagem 

singular" 

Pierre Levy 
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Ha bern pouco tempo, urn meio de comunica<;:ao que integrasse linhas telefbnicas e monitores 

de video para troca de mensagens e informar;:ao so era imaginavel no campo da literatura au 

do cinema, como parte do cen<\rio que compunha o enredo de diversas obras de ficr;:ao 

cientifica. 

Em literatura geralmente estes e outros recursos tecnologicos eram descritos em pormenores 

e seu emprego era parte da composir;:ao perversa da trama, como em 1984, de George Orwell, 

com o dominic do Grande lrmao, uma metafora para urn passive! dominic do governo sabre o 

cidadiio, impondo o controle da informar;:ao e da historia, alterando, au apagando, a memoria. 

Orwell publicou seu romance em 1948, e o titulo foi tirado da inversao dos numeros finais. 

Coincidentemente, no ana de 1984 urn outro romance de ficr;:ao publicado trazia uma estoria 

envolvendo sistemas de comunicar;:ao e computadores, tendo como cenario para a trama de 

aventura, urn determinado espar;:o globalizado e obscure tornado par memorias de 

computadores e redes de transmissao de dados, denominado pelo autor de Ciberespar;:o, 

trata-se da obra Neuromancer, de Willian Gibson. 

As duas obras relatam estorias ficticias ricas em dados que envolvem tecnologias de 

comunica<;:ao, e que hoje, em parte, sao realidade. Orwell preocupava-se com o totalitarismo e 

com o controle do estado, mas hoje o que seve nao e muito diferente, com o dominic do 

capital privado, ou seja dos grandes conglomerados, que detem o poder de disseminar a 

informar;:ao e que de certa forma ate controlam os rumos dos acontecimentos , par vezes 

trabalhando em funr;:ao de interesses que favorecem o governo. Ja em relar;:ao ao termo 

Ciberespar;:o, foi totalmente absorvido pela atual cultura da Internet, denominando o espar;:o 

virtual pelo qual trafegam todas as informar;:6es da rede das redes. 

Similaridades existem entre a ficr;:ao e a atual realidade, mas nao estamos certamente em urn 

enredo onde a tecnologia cumpre o papel do vilao, ha todo urn contexte, com pros e contras, 

mas conforme bern observou Levy(1998:103), o mundo virtual pode ser portador de cultura, 

beleza, de espirito e de saber. 

Em suporte alternative ao classico papel, a informar;:ao on-fine nao foi absorvida 

unanimemente assim que tornou-se disponivel, varios foram os fatores relacionados par 

especialistas para justificar a nao adaptar;:ao do usuario a determinado sistema, ou a 

obsolescencia de urn meio diante do surgimento de urn novo. Entretanto, ao tentar explicar 

esse desenvolvimento das tecnologias, principalmente quando vinculadas a comunicar;:ao, de 

acordo com Levy(1998:206), ha que se observar que eo grau de inteligencia coletiva em urn 

dado memento que condiciona o valor das tecnicas. 

Retomando o tema da identidade das obras de ficr;:ao com o momenta atual, e importante 

ressaltar a questao da memoria desta cultura on-line, situar;:ao que remete aos processes de 

alterar;:ao de dados historicos relatados na obra de Orwell. Ou seja, em relar;:ao ao que ja se 



teve de conteudo informative trafegando por cabos e disposto em monitores de video, quase 

nada se tem arquivado para preserva9ao da memoria e construgao de uma historia baseada 

neste desenvolvimento tecnologico. 
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A falta de memoria, especificamente na Internet, tem sido um assunto bastante discutido e 

controverso, pais a medida em que se imagina como a vastidao da rede e quase que 

incomensuravel, pode-se ter uma falsa ideia de que se trata de um grande arquivo. Alem disso 

a efemeridade tem-se mostrado como uma das caracteristicas do meio. Na verdade, Brewster 

Kahle, pesquisador responsavel pela implementagao do Internet Archive, um projeto que visa 

arquivar o conteudo complete, ou quase, da rede, chegou a conclusao de que, em media, 

. uma pagina permanece na Web por cerca de 75 dias, depois disso e tirada da rede, 

substituida ou alterada, a ponte de nao encontrarmos mais determinada informagao quando 

tentarmos voltar a urn site, talvez nem ele esteja mais Ia no enderec;:o que guardamos em 

nosso marcador de favorites ou bookmarks. 

Alem do criador da ideia do Internet Archive, pesquisadores como Jaron Lanier, Bruce Sterling 

e Stewart Brand, entre outros expoentes da cultura digital, vinculados a projetos de institutes 

como o Getty Conservation e Getty Information, estiveram reunidos em fevereiro de 1998 a fim 

de discutir possibilidades de criar uma memoria para a Internet Na defesa de seu projeto 

Kahle preve que no futuro seria muito importante, para fins de pesquisa, que se tivesse 

acesso a documentos ou paginas que estiveram na Internet em seu inicio. 

Do ponte de vista de uma analise de design, levando em conta aspectos historicos e esteticos, 

a preocupac;:ao e bastante valida. Hoje, no presents trabalho seria de grande valor se 

pudessem ser incluidas, a titulo de ilustra<(ao, imagens de urn conteudo on-line baseado em 

informac;:oes e noticias, mas que tenham sido apresentados atraves de outras interfaces, como 

o videotexto ou o BBS. Muitas das imagens de como foram os primeiros tempos do Videotexto 

no Brasil, bern, como um estudo sobre a videografia do suporte estao registradas na obra 

Videografia em Videotexto, de Julio Plaza, entretanto, um jornal que manteve urn BBS como o 

Estado de Sao Paulo, informa nao ter em arquivo nada gravado sobre o jornal neste meio, nem 

imagens desta interface. As pessoas contatadas durante a pesquisa de material, pareceram 

nao perceber a importancia, ate mesmo historica, destas imagens, e trataram a questao como 

menor, em varias interlocu96es. 

0 problema de se criar urn arquivo para tudo, ou quase tudo, o que trafega na rede e como 

fazer isso e em que suporte. 0 projeto do Internet Archive estava utilizando fila magnetica, 

mas o volume de dados ja gravados ultrapassou as previsoes de seus idealizadores. Uma 

outra op((iiO de registro de sites, se bern que limitada, pode ser encontrada em alguns livros 

voltados para a construc;:ao de sites, os quais sao uma das poucas fontes de pesquisa 

disponiveis, pais muitos dos autores usam imagens na explicac;:ao de seus exemplos, e no 

caso do livre de autoria de David Siegel, ja h<i ate uma certa cronologia com a classificac;:ao e 
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exemplificagao de sites de primeira, segunda e terceira geragao. 

Com referencia a Web, o que podemos ver atualmente, e que em pouco tempo varias 

modificac;;oes estao sendo feitas, ate porque trata-se como ja observamos, de urn momenta de 

transiyao e de adaptagao ao conjunto de novas ferramentas. Visitando frequentemente os sites 

dos jornais on-line , que estao entre os sites mais atualizados, pode-se visualizar muito bern 

esta situagao bastante interessante que e acompanhar as mudanc;;as efetuadas. 

Como ja observamos, a Web vern crescendo e apresentando-se de acordo com a evoluc;;ao 

tecnol6gica. A cada nova ferramenta absorvida como necessaria para a execugao de 

determinada tarefa, novas recursos e possibilidades sao geradas. Talvez com a superagao 

dos limites impastos pelo HTML, seja atraves de design ou com uma melhor implementac;;ao do 

VRML', os sites apresentem-se muito diferentes dos atuais em pouco tempo. E nao seria 

interessante manter arquivados ao menos alguns destes primeiros sites ? Talvez eles possam 

ate parecer bastante primitives em algum tempo, mas foram urn passo na busca por uma 

tecnologia talvez ainda melhor, mais amigavel, com melhor visibilidade e quem sabe mais 

possibilidades de sentidos. 

Arquivar a Internet inteira, ou o que urn determinado grupo achar viavel parece impassive!, 

mas esta sendo feito. Se isto tudo vai ser utilizado no futuro e dificil precisar, entretanto, se 

paralelamente as instituig5es ou empresas tambem cuidassem de sua propria memoria, nao 

registrando tudo, mas algumas paginas e documentos, ou ao menos imagens destes, ja seria 

urn registro a mais para a hist6ria e nao estamos falando aqui de conteudo, isso sabemos que 

os jornais estao fazendo, com projetos que visam colocar grandes arquivos a disposic;;ao de 

consultas on-line. A questao esta relacionada com a visualidade e funcionalidade do meio. 

Uma vez que as empresas jornalisticas arquivam suas edigoes em papel, encadernando-as 

para a posteridade e mais recentemente, em alguns casas, gravando o conteudo de urn ano 

inteiro em CD-ROM - apesar de que nao ha garantias de que tenhamos leitores de CD-ROM 

dentro de alguns anos - o mesmo procedimento deveria ser adotado no caso da informagao 

on-line. 

3.1- Novas configura(;oes para a informa~ao 

Do trabalho artesanal para a manufatura, da mecanizac;;ao para a eletronica, eis os caminhos 

percorridos pela escrita, dos manuscritos para uma reproduc;;ao tecnica , dos tipos m6veis a 

era do chip. A escrita, diz lElVy (1993:71 ), "serviu para sistematizar, para gradear ou enquadrar 

' Virtual Reality Markup Language - VRML, linguagem para inserqao de 3D na Web, que teve como um 
dos idealizadores Dave Ragget, tamMm responsavel pelo HTML e suas novas versoes. Sera 
abordado com mais deta/hes no capitulo 6. 
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a palavra efemera". As tecnologias foram possibilitando o surgimento de novas interfaces e 

suportes para esta sistematiza~ao. Gada nova tecnologia promoveu urn aumento na produ~iio 

de material escrito, seja com a finalidade de informer, educar, registrar, distrair, enfim levar urn 

conteudo de conhecimento a outros. 

A imprensa reinou absolute editando informa~oes escritas em livros, jornais e revistas por 

muito tempo, o surgimento do cinema, do radio e da TV trouxe a concorrencia de veiculos que 

estabeleceram-se como poderosos meios de comunica~iio de massa, mas o aparecimento de 

urn nao implica no desaparecimento de outro, uma vez que os suportes para a difusao do 

conhecimento, bern como o processo de produ~ao de cada urn sao total mente diferentes. 

Gonsequentemente a recep~ao tambem e diverse. 

Julio Plaza (1986:17) define tal situa<;:ao com clareza dizendo: "Nenhuma tecnologia nasce 

impunemente, muito pelo contrario, cada invengao tecnol6gica aparece quase sempre como 

produto de novos fatores e das novas condigoes materiais de produgao e, sobretudo, pela 

inter-rela<;:ao e entrecruzamento dos diversos sistemas ou canais existentes." 

Assim a partir do uso de urn meio e da exploragao de seus recursos individual ou em 

associa<;:ao com uma outra tecnica e que surgem novas possibilidades que acabam por gerar 

urn novo meio. Foi assim que surgiram o videotexto, como urn meio de comunica<;:ao, e o 

hipertexto, como uma forma de escrita. Gada qual em diferentes condi<;:oes e situa<;:oes, mas 

que acabaram por serem como uma germina<;:ao da ideia da rede Internet e mais 

especificamente da World Wide Web. 

3.2- 0 videotexto 

0 Videotexto e urn sistema de comunica<;:iio viabilizado atraves da rede telefbnica, que 

possibilita ao usuario interagir com bancos de dados armazenados e atualizados por entidades 

provedoras deste tipo de servi<;:o. Na epoca de sua implementa<;:ao, para visualizer as 

informa<;:oes usava-se o televisor como monitor e urn decodificador, hoje pode-se utilizer o 

monitor do computador com modem. 

0 sistema foi uma invengao simultanea em varios paises, porem a primeira implanta~ao foi 

feita pela na lnglaterra por Sam Fedida. Da integra~ao das tecnologias do telefone e das redes 

de telecomunica~ao, do computador com o banco de dados e do televisor como terminal surgiu 

urn novo veiculo de informa~ao e conhecimento. 

Reafirmando a coloca~ao citada acima, Julio Plaza (1986:12) observe que o Videotexto nao 

veio para substituir outros meios anteriores, uma vez que este pode ser considerado urn meio 

hibrido, que integra meios. Em seu processo de produgao pode-se ler as reminiscencias de 

outros meios. 



0 sistema de Videotexto foi implantado em diversos paises, geralmente por empresas de 

telefonia, como uma iniciativa individual ou em parceria com outras empresas. Os melhores 

resultados, em termos de funcionalidade e assimila<;ilo da tecnologia, por parte do usuario, 

foram obtidos pelo Mini/el, na Fran<;a, que continua em plena funcionamento. 
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Outras tentativas de implantayilo nilo obtiveram este exito, como no caso dos Estados Unidos. 

Alguns autores creditam o fracasso do videotexto no pais a falta de estrutura e planejamento 

para a implanta<;ilo do sistema. Mindy McAdams10 relata em The sad story of Videotex, que foi 

realizada uma pesquisa antes do lan<;amento do servi<;o a fim de levantar as informa<;6es que 

o publico gostaria deter. A seu ver, talvez esta pesquisa nilo tenha sido bem direcionada, nilo 

captando exatamente os anseios dos possiveis usuarios, alem disso criou-se uma grande 

expectativa em rela<;iio a entilo nova tecnologia. 0 que aconteceu e que as pessoas nao se 

adaptaram bema interface e quando questionada·s sabre a possibilidade de continuar com o 

aparelho decodificador mediante o pagamento de uma taxa, a maioria recusou. 

Para Fidler(1997:147-148) as tecnologias eo mercado nao estavam prontos para este meio de 

comunica<;ao, o autor tambem cita a baixa perspectiva de Iueras como um dos fatores 

principals pelo nilo funcionamento do sistema nos Estados Unidos. Ainda durante o periodo 

de testes de um dos primeiros sistemas lan<;ados naquele pais, denominado Viewtron, pode-se 

perceber que os usuaries acharam menos interessante o acesso aos bancos de dados, as 

informa<;6es, publicidade e notfcias do que a possibilidade de comunicar-se com outros 

assinantes. A preferencia foi constatada atraves de uma serie de entrevistas com usuarios em 

periodo de experimenta.;ilo do sistema, fato que nilo agradou aos executives das empresas 

que estavam lan.;ando o sistema, pois eles ja estavam anunciando a grande capacidade de 

neg6cios do sistema, visando captar anuncios publicitarios, a caracteristica de meio de 

comunica<;ilo interpessoal era para eles uma fun.;ao secundaria. 

Apesar de ser anunciado para o usuario como uma grande fonte de informa<;ilo, atraves de um 

sistema que podia reunir notfcias e dados de uma enciclopedia, entre outros Iantos, nao era 

nisso que o usuario tinha interesse, aparentemente ele interessava-se por uma intera<;ilo, nao 

com a maquina , mas com um outro. 

A questilo da expectativa gerada no usuario no momenta do lan<;amento do sistema, que, por 

exemplo, anunciou-o como um jornal eletronico, resultou em decep<;ao deste usuario, que nilo 

adaptado a tecnologia, viu-se diante de uma interface que em nada lembrava o jornal com o 

qual o publico ja estava familiarizado. "0 assinante viu-se diante de um estranho labirinto de 

informa<;oes aparentemente sem lim" (Fidler, 1998:156). 

As razoes para que o sistema tenha funcionado na Fran<;a e nilo nos Estados Unidos, 

" http:llwww.sentex.nell-mmcadamslindex.html 
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segundo Fidler, e que o Minitel frances foi associado ao telefone , o que gerou um 

investimento menor com maior possibilidade de retorno financeiro e de melhor adapta<;:ao para 

o usuario, enquanto que o sistema de videotexto lan<;:ado nos Estados Unidos estava baseado 

no sistema de TV. 

0 sistema de Videotexto foi objeto de analise realizado por Julio Plaza, e publicado no livro 

Videografia em Videotexto (1986), onde o autor mostrou as caracteristicas e possibilidades do 

entao novo meio, a partir do ponto de vista da linguagem grafico-eletr6nica. A informa<;:ao e a 

caracteristica essencial do Videotexto numa abrangencia bastante ampla, afirma 

Plaza(1986:22), relacionando alguns exemplos como informa<;:6es de atualidade, com jornal 

eletr6nico, avisos de neg6cios, classificados e anuncios; informa<;:6es pessoais, como consulta 

a conta bancaria, hor6scopo e saude pessoal; informa<;:6es praticas, como obter consultoria a 

respeito de neg6cios; alem de informa<;:6es enciclopedicas e um servi<;:o de correspondencia. 

Para quem utiliza hoje a rede Internet, o que no Brasil s6 foi passive! comercialmente a partir 

de 1995, fica ate dificil imaginar que muitos dos recursos disponiveis na rede, como jornal on

line, e-mail e uma serie de ferramentas de pesquisa e acesso a informa<;:ao, ja estavam ha 

algum tempo, a disposi<;:ao, em um outro formato, dos usuarios de servi<;:os de Videotexto. 

Plaza ja anunci~va como uma caracteristica do Videotexto, justamente um dos principais 

atrativos da Internet hoje, ou seja a possibilidade de participagao do usuario atraves da 

acessibilidade a um meio de produgao editorial de baixo custo, "par ser um meio, nao de 

massas, mas de publicos e grupos de individuos conscientes da informar;ao que procuram" 

(Piaza,1986:183). Eo que Maria Ercilia (1997:111) denomina hoje de midia de rede, referindo

se a Internet e a possibilidade de editar publicag6es direcionadas a publicos especificos. 

No Brasil o Videotexto iniciou suas operag6es em 15 de dezembro de 1982, na cidade de Sao 

Paulo, operado pela Telesp, empresa de telefonia estatal, e mesmo tendo perdido forga ainda 

funciona e tem atualmente, segundo a empresa, mais de 120 mil telas visualizaveis de 

informagao disponivel para cerca de 100 mil usuarios, com dados armazenados em 

computadores de diversas empresas que estao interligados aos computadores do sistema de 

videotexto, grande parte destas informa<;:6es sao atualizadas On-line. 

Entre as informa<;:6es disponiveis estao guia eletr6nico, balsa de val ores, bancos, Delran 

(Departamento de Transito), servigos profissionais, etc. Para agilizar as comunicag6es a 

empresa entao responsavel pelo sistema, aTelesp, instalou, em 1997, modens que atendem 

com velocidade de 28.800 bps. Na mesma ocasiao, algumas empresas de telecomunicag6es 

de outros estados como a Telebahia e a Telpe (de Pernambuco) que, ironicamente, 

mantinham home pages na Internet, utilizavam estas para oferecer o servi<;:o de Videotexto. 

Quanta ao design da informa<;:ao disponibilizada nos terminais de videotexto, Plaza(1986:168) 

observou que apesar dos limites impastos por uma leitura em tela, o espago deveria ser 



aproveitado ao maximo, nao com a ocupagao total da tela, mas explorando o potencial 

comunicativo com simplicidade, ressaltando ainda que, o equilibrio entre os aspectos 

esteticos e semanticos e desejavel, assim como em qualquer projeto grafico para uma 

publicagao impressa, pois quando nao h8 esta harmonia, temos perturbada a fungao da 

legibilidade. 
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Para construir uma visualidade do entao novo meio, Plaza indicava com precisao a 

necessidade de descoberta de todas as possibilidades do mesmo, bem como a superagao de 

desafios gerados pelo surgimento de novas tecnologias. " A apresentagao de informagoes 

graficas na tela de Videotexto constitui um desafio para o designer ou grafista". 

3.3- 0 BBS 

Antes da Internet tornar-se uma unanimidade, um outro canal para transmissao de 

informar;:oes foi criado, o BBS - Bulletin Board System, que e um sistema para troca de 

correspondancia e informa<;6es. Cada BBS tem um menu, ou pagina de apresenta<;iio, 

descrevendo as op<;Oes disponfveis, as quais vao desde o correio eletronico ate conferencias. 

0 primeiro BBS de que se tem referencia, surgiu em Chicago em 16 de fevereiro de 1978. 

Com sistemas montados para responder as chamadas automaticamente, via modem, o BBS 

permite que o usuario, ou assinante, possa utilizar o computador para enviar ou receber 

mensagens ou arquivos, em alguns casos e possfvel, atraves do canal chat realizar conversas 

e jogos em tempo real . 

De acordo com a Boardwatch Magazine, publica<;ao especializada em BBS, em 1993 havia o 

registro de pelo menos 100 mil BBSs com uma estimativa de 10 mil usuarios em todo o mundo. 

No Brasil em 1995 haviam cerca de 250 BBSs, em uma fase pre-Internet, isto e, quando o 

acesso a rede ainda nao estava disponfvel para o publico em geral, somente institui<;6es de 

pesquisa tinham acesso naquela epoca, portanto um grande numero de usuarios, na 

impossibilidade de entrar diretamente na rede Internet, tentava sentir a experiencia trocando 

mensagens e utilizando os recursos disponiveis atraves destes servir;:os. 

Contudo, ja eram esperadas modificar;:oes neste panorama com a abertura oficial da Internet 

Comercial. Os grandes BBSs acabaram tornando-se provedores de acesso a Rede, isto e 

intermediam a conexao entre o usuario e a Internet. Nos Estados Unidos a liberar;:ao comercial 

da Internet teve como consequ€mcia a diversificagao da gama de servigos oferecidos pelos 

BBSs, mas somente aqueles que atuavam com mais estrutura sobreviveram. 

Os primeiros BBS se posicionavam como genericos, isto e , aqueles que nao eram 



especializados em determinado assunto, mas abrangiam varios. A concorrencia foi um dos 

fatores que acabou levando a especializa<;:ao. Assim, alem dos grandes BBS genericos, 

surgiram aqueles especializados em suporte tecnico, para presta<;:ao de informa<;:6es sabre 

determinado produto au linha de produtos, vendas On-line, entretenimento, hobbies, servi<;:os 

profissionais e noticias. Neste ultimo segmento e que as grandes jornais se langaram mais 

uma vez no sistema On-line, com BBSs pr6prios, como o que mantinha o jornal 0 Estado de 

Sao Paulo. 
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Um exemplo de como pode ser de grande importancia social o servi<;:o de informagao prestado 

par um BBS, foi a atuagao do Zamir-Sa, de Sarajevo. Enquanto a regiao vivia problemas 

decorrentes de uma guerra entre as diferentes etnias, como o bloqueio de estradas e a 

precariedade de servigos como o Correia, o BBS ligado a um sistema alemao que dava 

acesso a Internet, ccnseguiu efetuar o cantata dos cidadaos, fisicamente ilhados, com 

parentes e amigos em diferentes cidades do mundo. 

3.4- A Internet 

Ha 20 anos nao poderfamos imaginar que teriamos tanta facilidade em nos comunicar, obter 

informag6es, au divulgar nossos trabalhos atraves de uma rede que se estendesse par todo o 

mundo. A informagao eo grande trunfo da Internet, au melhor o volume de informa<;:6es 

disponfvel, bem como a facilidade de acesso, sejam etas relacionadas a buscar lazer e 

entretenimento, noticias do mundo, dados para pesquisas diversas, pre<;:os e produtos para 

compra, oportunidade de neg6cios, enfim, o que se desejar obter. Mas esta explosao de 

disponibilidade e acessibilidade a informagao nao veio exatamente com a Internet, mas com a 

World Wide Web, au WWW, au simplesmente Web, au ainda Teia ou Teia Mundial. 

A Internet foi idealizada par militares americanos que criaram na epoca da Guerra Fria uma 

rede denominada ARPANET, com o objetivo de descentralizar o poder de reagao norte

americana diante de um possfvel ataque inimigo. Assim, atacado determinando ponto do pais, 

este nao ficaria totalmente sem a<;:iio, podendo articular uma reagao de contra-ataque a partir 

de outros pontos desta rede. Como o tal ataque nunca aconteceu, a rede foi tornando-se 

ociosa para fins militares, mas passou a ser usada para fins academicos. "Socialmente, a 

acumula<;:ao de press6es e irritag6es grupais conduz a invengao e a inovagao como contra

irritantes. A guerra e o temor da guerra sempre foram considerados os maiores incentivos a 
extensao tecnol6gica de nossos corpos", ja escrevia Mcluhan(1971:65). 

Em meados da decada de 80 surgiu a WWW, a partir de pesquisas realizadas par Tim 

Berners-Lee no Laborat6rio de Fisica do Centro Europeu de Pesquisa Nucleares (CERN), em 

Genebra, na Sufga. Ele necessitava comunicar-se com outros pesquisadores que estavam em 

outros pontos do planeta e ainda, tinha a necessidade de transferir dados. Para tentar otimizar 
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o seu trabalho ele primeiro desenvolveu urn programa de hipertexto, depois por volta de 1989, 

ao conhecer urn sistema de gerenciamento de bibliotecas ele decidiu combinar o seu software 

com a Internet para fazer transitar documentos em hipertexto pela rede. 

0 sistema de Berners-Lee definiu urn protocolo de comunicac;:ao que possibilitou a 

transferencia de imagens, sons e textos pela rede. Porem a utilizac;:ao inicial era bern diferente 

da que estamos acostumados hoje, nao se podia utilizar o mouse e a navegac;:ao era mais 

dificil e demorada. As trocas de informac;:iies pela Rede eram geralmente feitas por correio 

eletr6nico (e-mail) ou por protocolos de transferencia de arquivos, o FTP - File Transfer 

Protocol. Para se acessar a Rede por meio de FTP, requeria o conhecimento de linguagem 

Unix para se dar linhas de comandos. 

Mesmo assim, em forma de prot6tipo, a WWW foi disponibilizada e passou a ser utilizada nas 

Universidades. No inicio da decada de 90 o estudante do NCSA- Centro Nacional de 

Supercomputac;:iio, Mark Andreassen comec;:ou a trabalhar com o sistema, tentando torna-lo 

mais amigavel e faze-to aceitar o us'o do Mouse. Em 92, o resultado do seu trabalho, o NCSA 

Mosaic estava pronto, foi colocado na rede gratuitamente, tornando a navegac;:ao mais facil e 

agradavel, fazendo com que o uso da Internet nao se restringisse mais ao meio academico. 

3.4.1- A Web 

A partir do memento que o usuario passou a navegar pela WWW e a descobrir seus recursos 

e possibilidades, o crescimento da rede comercial foi bastante rapido. A Web fez pela Internet 

o que o Windows fez pelo computador pessoal. 

Sua apresentac;:ao como urn meio que, por suas caracteristicas amigaveis, do ponto de vista 

do usuario; integra varias midias, tornou-se uma unanimidade, mas segundo seu criador, 

Berners-Lee , eta ainda e muito complicada e ineficiente para uma serie de tarefas, e necessita 

de alguns acertos para entao tornar-se "urn espac;:o universal, onde havera tudo" . 

Por outro lado, nao se pode falar da popularidade da Web, sem mencionar a ferramenta que 

tornou possivel e facil a navegac;:ao por esta teia de informac;:iies, os browsers. Estes 

programas tern sido o ponto de disputa do mercado e tambem o centro de polemicas e causas 

judiciais nos ultimos meses, envolvendo grandes somas de investimentos .. 

0 criador do Mosaic, o primeiro programa usado para folhear as paginas da Web, tornou-se 

empresario, e criou urn browser alternativo, o Netscape, por acaso ele e co-fundador da 

Netscape Communications Corporation. 

Hoje o mercado esta dividido pralicamente em duas fatias, com dois browsers disputando a 
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lideran<;:a e a preferencia des usuaries, um e da Netscape, cujas ultimas versoes (199711998) 

foi lan<;:ado com um pacote de programas auxiliares denominado Communicator, e o 

adversario e produto da gig ante Microsoft, o Internet Explorer 4. 0. Est a disputa ocupou 

espa<;:o nos noticiarios em geral nos ultimos dois anos, pois envolve certa polemica quanta as 

taticas comerciais aplicadas. 

Em pesquisa realizada em Outubro de 1997 feita com usuaries mostrou que a utiliza<;:ao des 

browsers apresentava os seguintes numeros: Netscape Navigator (versao anterior ao 

Comunicator) 67% e Microsoft Internet Explorer 39,4%. 

Uma nova pesquisa, feita em Abril de 1998 ja traz algumas altera<;:oes, com o browser da 

Netscape com 61% eo da Microsoft com 31%, com dados baseados em usuaries e aqui os 

analistas da pesquisa justificam a questao da fidelidade de usuaries antigos com determinado 

produto. Ja em rela<;:ao as vendas percebe-se mudan<;:as nestes dados, com 51,45% para 

Netscape e 47,10% para o Internet Explorer, uma vez que a estrategia da Microsoft, razao pela 

qual vem sendo processada, foi colocar o seu browser em pacotes com o Sistema 

Operacional, captando assim os novos usuaries. 

Segundo dados estatfsticos do inicio do ano de 1997, pode-se ter uma vaga ideia do tamanho 

da Web considerando um dos programas de busca, como o Altavista, que indexava entao 

cerca de 22 milh6es de documentos, num total de 11 bilh6es de palavras. 

Comercialmente a rede ja apresenta resultados positives, segundo Institutes de pesquisa 

norte-americanos (Forrester Research), foram negociados 530 milh6es de d61ares em 

transa<;:6es On-line e as perspectivas sao de que no ano 2000 o volume de neg6cios na rede 

seja de 7.17 bilh6es de d61ares. 

Outros dados mais recentes11 mapeam o numero de usuaries da Web per regi6es, e neste 

case h8 dados interessantes, com uma estimativa de 148 milh6es de pessoas on-line no 

mundo, cerca de 58 per cento deste total estiio nos Estados unidos e no Canada, 22 per 

cento na Europa, 16 por cento na Asia, 3 per cento na America do Sui e per ultimo 0,5 per 

cento na Africa e mais 0,5 per cento no Oriente Medic. 

0 aumento do uso da rede e seus impactos no cotidiano do homem contemporimeo 

tem side tema de seminaries, artigos, livros, e ate debates on-line. Ha uma tendencia 

que condena o.enclausuramento voluntario do usuario da rede, como a que defende o 

fil6sofo frances, Baudrillard (1992:60) que afirma que "0 hom em virtual, im6vel 

diante do computador, faz amor pela tela e faz curses per teleconferencias. Torna-se 

um deficiente motor e provavelmente cerebral tambem". Mas como comportamento esta 

11 http://www. nua. ie/surveys/how_many_ online/index. html 



atividade niio pode ser considerada uma novidade au uma consequemcia da chegada da 

Internet. 
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Podemos fazer analogies entre a conduta e a rea<;ao que as pessoas tern hoje diante da rede, 

levando-se em considera<;ao algumas causas que levam estes usuaries a conectar-se, eo que 

se fazia com radio amador, nas Faixas do Cidadao au pelo Videotexto, par exemplo, au seja, 

como principal razao pode-se apontar uma necessidade eminente de comunicar -se com o 

outro, de romper barreiras e limites geogr8ficos, em busca de simples passatempo, 

entretenimento, ou de informa<;6es. David Siegel (1998:66) tambem faz analogia entre o que 

denomina CB radio (Citizen Band radio) e a Web hoje e preve que no futuro o usa sera alga 

mais parecido com o telefone. 

Uma pesquisa publicada recentemente pela Carnegie Mellon University" tornou-se noticia na 

imprensa em geral e gerou polemica ao concluir que o usuario da Internet e solitario e sofre de 

depressao. Para rebater os dados apurados na pesquisa da universidade norte-americana, 

diversos vefculos de comunica9ao, geralmente com sites na Web, tambem fizeram uma 

enquete e o resultado obtido nao foi coincidente. 

Na revista Info ~xame 13 , em enquete leila on-line, 80,6% das respostas foram contraries a 

afirma9ao de que a Internet deprime e apenas 19,4% concordaram. Deve-se observer 

porem que as dados obtidos pelos pesquisadores da universidade tern todo urn 

fundamento te6rico e uma metodologia aplicada aoestudo, com a sele9ao do publico 

alva, enquanto as pesquisas feitas pel a imprensa nao continham este embasamento, 

sendo bastante simplificada com un\a enquete que, em geral, estava disponfvel no site, 

bastando o internauta clicar sim ou nao. 

Par outro lado o GVU - Graphic, Visualization & Usability Center, urn institute vinculado a 
Universidade da Georgia, nos Estados Unidos14

, que tern promovido alguns levantamentos 

sabre as formas de uso da Web, colocando urn questionario na rede cada seis meses, para 

coletar dados sabre os usuaries, e que faz urn trabalho serio, com embasamento 

metodol6gico, apurou na pesquisa realizada em Abril de 1998, que 45 % das pessoas que 

responderam afirmaram que depois que se conectaram a Rede estao tendo mais cantatas com 

pessoas que tern o mesmo perfil, e apenas 2, 7% disseram que ap6s estarem on-line fizeram 

menos cantatas com outras pessoas. 

0 postulado de Baudrillard e contranitente a estas ideias, conforme este autor "o homem 

telematico esta consignado ao aparelho, como o aparelho lhe esta consignado" (1992:64), 

" http://homenet.andrew.cmu.edulprogress/research.html 

13 http://www.infoexame.com.br 

" http://www.cc.gatech.edu!gvu/user_surveys 
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afirmando que o maior nivel de informa<;:ao e de comunica<;:iio proporcionado atraves da Rede 

e s6 aparencia,. pois na verdade este usuario seria a pen as um " operador de virtualidades". 

Em contraposi<;:iio alguns especialistas em comunica<;:ao e design vem empregando o titulo de 

uma obra bastante popular de fic<;:iio cientifica, Brave New World (Admiravel Mundo Novo), de 

Aldous Huxley, para denominar este novo mundo que e a Web, ou que atraves dela tornou-se 

acessivel. Mas nem todos chegam ao consenso nesta denomina<;:ao, Jessica Helfand" fala 

sabre o papel da Web na sociedade atual e conclui que trata-se somente de uma plataforma 

de comunica<;:iio e nao um admiravel mundo novo, rebatendo a analogia utilizada par Siegel 

quando este analisa as potencialidades do meio como a possibilidade, par exemplo, que 

crian<;:as em um escola na Namibia tem, atraves da rede, para operarem uma camara 

submarina no Atlantica Norte. 

Analisando com certo distanciamento, sem o negativismo de Baudrillard e contendo o excesso 

de otimismo, nao se pode deixar de distinguir que um novo mundo se formou a partir da 

conexao entre pessoas, o antigo modelo de distribui<;:ao de informa<;:iio, a partir de uma 

agencia central come<;:a a ser questionado e desafiado. As pessoas ganharam um maior poder 

de participa<;:ao, qualquer 6rgao informativo on-line, ou nao, tem o seu pr6prio e-mail, 

possibilitando que o cidadao ao ter contato com a noticia possa comenta-la, discordando do 

ponto de vista colocado, ou ainda acrescentando informa.;:ao. 

A midia de massa geralmente e controlada por alguns poucos conglomerados, pais tem um 

alto custo para chegar ao consumidor, radio e TV, geralmente sao concess6es, mas sua 

opera<;:iio exige grande investimento em infra-estrutura, os jornais e revistas impressos tem um 

custo alto de produyao e distribuic;;ao, conforme cita Maria Ercilia (1997:110)," a Internet 

inverts esse modelo: custa pouquissimo para distribuir''. Na opiniiio da jornalista, 

especializada em cultura de rede, a produc;;iio de jornalismo para a Internet deve sofrer 

influencia deste novo modelo de distribuic;;ao dentro de algum tempo, ja que poderao existir 

publicac;;oes menores, independentes dos direcionamentos dos grandes distribuidores, 

direcionadas a pessoas com interesses comum, pais se o custo de produ<;:iio/distribui<;:iio nao 

e alto, nao h8 a necessidade de um grande numero de leitores ou usuarios para a obten<;:ao 

de Iuera. 

Ao mesmo tempo em que as estatisticas tentam delinear o perfil do usuario e estudiosos 

tentam dar interpreta<;:6es com bases nestes dados e em campos como psicologia, 

antropologia entre outros, os profissionais de design gn3fico tambem ja arriscam lan<;:ar 

algumas conclus6es, baseados em trabalhos realizados e tambem nos dados ja mencionados 

acima. Assim, John Schmitz, do Interactive Bureau, faz uma analogia entre a leitura do 

" http://www.howdesign.coml 
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conteudo da Web e a leitura que se faz de urn outdoor enquanto se pas sa por urn a avenida 

(Black, 1997:33), ou seja, o usuario nao tern tempo, ou nao quer perder tempo esperando para 

ver, deseja ter o maximo de informa<(iiO possivel apresentado de uma forma clara e objetiva. 

Neste momenta em que as pessoas estao iniciando suas conex6es com a rede, enquanto a 

maioria ainda nao esta bastante familiarizada com o meio, e ainda mais necessaria que as 

informa<(6es sejam disponibilizadas com clareza, facilitando assim a navega<(ao e a 

compreensao do funcionamento da Web. 0 designer grafico ja percebeu que o novo meio veio 

romper com a bi-dimensionalidade do papel, permitindo a inclusao de imagens em movimento, 

de videos e de som, alem de Iantos efeitos conseguidos com a implementa<(ao de programas e 

linguagens. Assim este profissional, apesar deter que lidar com as restri<;:6es impostas pela 

tecnica, pelos c6digos e linguagens de constru<;:iio e programas para Web, tern uma liberdade 

de cria9ao bern maior podendo trabalhar com informa<;:oes sobrepostas em camadas, o que a 

principia pode parecer urn fator limitador, torna-se urn grande recurso quando bern explorado. 

0 que poderia ser uma das raz6es pela qual a Web tornou-se quase que uma unanimidade, 

como urn meio que alcan<(ou tao rapido o sucesso, e justamente a possibilidade de 

interatividade, que permite ao usuario definir o seu caminho, onde quer ir, o que quer ver e ate 

o que quer deixar nestes locais, como uma opiniao, uma critica, urn recado. "lgualmente 

importante e a existencia na Web de uma liberdade criada pelo misterio ou pela fa Ita de 

conhecimento do que existe Ia. A Web tern uma qualidade bastante er6tica" (Lanier, 

1997:146). 

3.4.2- A midia tradicional na teia 

No momenta atual, lim da decada de 90, lim de urn seculo, onde as marcas deixadas por uma 

revolu<;:ao promovida pela tecnologia certamente estarao registradas como importante marco 

na hist6ria, quando as novidades continuam a surgir dia ap6s dia, sao freqOentes algumas 

questoes referentes ao futuro das midias. Pressuposi<;:oes sao lan<;:adas afirmando que esta 

substituira aquela. Mas na verdade esta e uma rea<;:ao comum, pais sempre que surge urn novo 

meio ha este tipo de discussao. Dizia-se nos anos 20 que o radio acabaria com os jornais 

impressos, depois que a TV acabaria com o cinema. 

Se porum lado h8 um certo abalo com a chegada de novas meios, e tentativas de adesao a 

uma nova tecnologia nem sempre bem sucedidas, ate por falta de planejamento e adapta<;:ao, 

ha tambem urn lado positivo nesta busca pela aten<(ao do publico. Os jornais impressos 

sentiram os efeitos da chegada do radio, mas tiveram uma rea<;:ao mais positiva quando da 

chegada da televisao. No Brasil, na decada de 50 o jornalismo impressa passou por uma 

reformulagao, ja que estariam concorrendo com urn meio onde o apelo visual era poderoso, os 

jornais investiram no planejamento grafico, adotando visuais mais modernos e atrativos. (Silva, 
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1985: 15). E as alterac;:oes nao foram somente no campo gnifico, mas editorial tambem. 

Uma nova tecnologia geralmente surge supervalorizada em comparac;:ao as ja existentes, e o 

que se passa agora com a rede Internet. Todos querem estar Ia, emissoras de radio e TV, 

jornais e revistas, alguns chegam ao novo meio com um conteudo compativel e bem definido, 

outros, entretanto querem marcar presenc;:a a fim de se mostrar moderno e atualizado, dois 

quesitos supervalorizados no mundo contemporaneo, mas estas passagens aleat6rias de um 

meio para outre acontecem sem que se leve em conta as especificidades des meios. 

Nos anos 20, nos Estados Unidos, quando os primeiros sistemas de transmissao de radio 

surgiram, os jornais, entao sob o impacto de uma possivel substituic;:ao de uma midia per outra, 

responderam entrando na primeira onda de estac;:oes de radio, mas fatores como a falta de 

qualidade das primeiras transmissoes, inexperiencia com o entao novo meio e desinteresse 

per parte des anunciantes fizeram com que estes abandonassem a iniciativa, pais acreditavam 

que o radio nao seria sucesso comp um meio comercial. Alguns anos depois, ja com uma 

tecnologia mais apropriada, o radio transformou-se em uma concorrencia respeitavel aos 

jornais impressos.(Roger Fidler, 1997:69-70) 

Situac;:ao similar ocorre atualmente na rede. Ha uma corrida para Ia marcar presenc;:a. Ter um 

Site, uma Home Page, um enderec;:o eletronico passou a ser fundamental. Muitos nem sabem 

porque e nem conhecem o meio o suficiente para adaptar-se as suas condic;:6es, que per um 

lade apresentam recursos e ferramentas sensacionais, que mudam as formas de transmissao 

de conhecimentos, mas per outre mostra-se ainda cerceado per limites tecnicos. 

Ha diversos sites de emissoras de radio e TV na Teia, todos querem ter a sua filial virtual no 

ciberespaqo, mas em termos de qualidade de sam e imagem, suas midias de origem ainda sao 

melhores, portanto para o usuario, niio se justifica fazer estes acessos apenas para ouvir radio 

ou ver TV no computador, a menos que seja uma consulta nipida, ou em uma ocasiao em que 

nao se tenha acesso aos outros meios, per exemplo. 

Ha uma outra forma de radio na Teia, que seria a de se montar um site de radio e opera-lo tal 

como este meio, porem sem estar vinculado a uma emissora. Ai sim pode-se encarar a Web 

como meio para viabilizar a operac;:ao de radiotransmissao livre das amarras governamentais, 

que no Brasil, per exemplo, controlam as concess6es para este tipo de transmissao e 

independente des interesses des grandes conglomerados, podendo assim, definir uma 

programac;:ao de conteudo livremente, dirigida a determinado publico. 

Ja com as midias impressas a ida para o meio digital pede ser mais proveitosa, tanto para o 

usuario-leitor, como para o editor. 0 ate de ler em tela tem de negative a exaustao fisica, mas 

os pontes positives, como as varias possibilidades de acesso a diferentes publicac;:6es em um 

curto intervale de tempo, bem como as novas formas de leitura sao compensadores. Segundo 

Jaron Lanier (1997:141-148) "A principal a<;:ao da midia baseada no computador e tornar as 

abstrac;:6es reais". 



Capitulo 4 

4- A forma~ao de urn repert6rio proprio do meio 

"A esquematizaqao aumenta a legibilidade do mundo" 

Abraham Moles 
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As primeiras paginas a circular pela Web, como ja se viu, foram feitas por cientistas e 

provavelmente a experimenta<(iio das possibilidades do novo meio, como as determinar;:6es do 

c6digo HTML, predominaram nestes primeiros documentos produzidos, com o dominic dos 

aspectos funcionais sabre os esteticos. Havia a preocupa<(iio de se trabalhar desta forma para 

que outros cientistas, em outras partes do mundo, pudessem compartilhar das informa<(6es, 

mesmo atraves de monitores monocromaticos e ate prevendo que alguns teriam acesso 

somente a texto. 

Estes primeiros sites foram classificados como de primeira gerar;:ao por Siegel (1996:26) e 

como principais carateristicas apontadas pelo autor estiio urn certo dominio da linearidade, 

com grandes blocos de texto separados por linhas ou reguas horizontais sabre urn fundo 

cinza, "pareciam-se com apresentar;:oes de slides projetados em uma parede de cimento". 

Com a populariza<(iio do acesso a Web iniciou-se uma corrida para a rede, muitas 

experiencias foram feitas, tanto por leigos, como por designers, e novas recursos foram 

surgindo e imediatamente sendo aplicados e explorados, pais a tecnologia vern definindo os 

caminhos da Web. 

Assim vieram os sites de segunda gera<(iio, citando ainda a classifica<;:iio elaborada por 

Siegel, que definiu em linhas gerais que estes sites eram basicamente como os anteriores, 

porem, substituindo palavras por icones, o fundo cinza por imagens fadrifhadas - ou seja 

utilizando uma imagem repetida por varias vezes para compor uma textura - e banners, 

substituindo os tftulos. 

Ja os sites denominados de terceira gerar;:iio caracterizam-se pelo dominic do design sabre a 

tecnica, conforme explica Siegel (1996:29-41) estes sites utilizam eficientemente metaforas 

para atrair o usuario a entrar no ambiente construido, fazendo com que este sinta-se 

familiarizado e atrafdo a explorar as demais paginas do local, como exemplos de metaforas 

bern empregadas o autor cita sites em formas de galerias, quadrinhos, canais de televisiio, 

revistas, jornais, ambientes de loja e museus entre outros. 

Percebe-se aqui a rapida evolur;:iio de urn meio, o qual esta extremamente vinculado a urn 

caracter experimental e a evolur;:iio tecnol6gica, fatores decisivos tanto na funcionalidade, 

como na estetica das produc;;oes criadas para as publicac;;6es das redes. 

Conforme bern observou Plaza(1986:38), quando da analise das possibilidades do Videotexto, 

"a operac;;ao de passagem de urn meio a outro implica em consciencia tradutora", a qual, 

aplicada na descoberta, nao apenas do potencial do novo suporte, ate urn suposto 

esgotamento, mas tambem na experimenta<;:ao, com o que se pode chegar a uma linguagem 

propria do meio. 

Arlinda Machado(1993:14) ao comentar a utilizac;;ao de maquinas e suas ferramentas para 



criagiio diz que "as obras verdadeiramente criativas, ao inves de esgotar determinadas 

possibilidades do c6digo espedfico de um meio, redefinem a nossa propria maneira de 

entender e de lidar com esse meio" (grifo do autor). 

4.1- As ferramentas 
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A constru<(iio de paginas para a WWW apresenta-se como uma nova possibilidade em termos 

de design grafico. As novas ferramentas de trabalho estiio acondicionadas em maquinas, sao 

manuseadas atraves dos varios comandos disponlveis e apresentam-se em forma de 

programas que se utilizam de linguagens especlficas. Atraves destas o designer ou o usuario 

pode realizer determinadas tarefas como elaborar topicos de texto situados em espa<(os 

diferentes, mas interligados como uma teia, tratar as imagens oriundas de outros suportes, 

crier anima<(oes, dando movimento ao conteudo imagetico e ate construir todo um ambiente 

em terceira dimensao para que o usuario possa ter a sensa<(aO de integrar o meio, alem da 

inser<(aO de sons, que podem ser em forma de avisos sonoros, musica ou ate a voz humane, 

previamente digitalizada. 

Parece ate um procedimento desacertado incluir a possibilidade de aplica<(aO de elementos 

sonoros quando se fala em design grafico. Na verdade este e um dos elementos que integra 

os meios multimldia e portanto dentro deste contexto pode ser analisado, ate porque a 

introdugiio de qualquer forma sonora em uma publica<(aO para a teia pressupoe a necessidade 

de cria<(ao de um link, o qual devera estar inscrito graficamente na pagina/tela, seja atraves de 

um fcone, um botao ou de uma palavra-chave. Nao trataremos a princfpio do elemento som 

neste trabalho, vista que, nao e empregado nas publica<(oes que sao o alva deste estudo, ate 

o momenta. 

0 Jornal da Tarde, do Grupo Estado de Sao Paulo, oferece ao leitor-usuario a possibilidade de 

ester ouvindo a Radio Eldorado, tambSm uma emissora do grupo, enquanto faz a leitura do 

conteudo On-line do jornal, mas e precise que o usuario tenha um programa especifico para 

desempenhar tal fun<(iio - o Rea/Audio, ou fa<(a um download do software atraves de um link na 

propria home page do JT. 

Alguns dos recursos empregados na contru<(iio de paginas para a Web nao sao exclusividade 

do meio digital enquanto suporte para estes novas publicac;:oes, uma vez que como ja vimos, o 

processo de produc;:ao das publicac;:oes impresses tambem emprega a informatica em todas as 

suas fases e o antigo diagramador ha algum tempo abandonou a regua de picas e adotou 

parte deste novo ferramental , em forma de program as para computador, em seu trabalho de 

cria<(ao. 

Mas nem tudo foi abandonado e mesmo utilizando-se de programas de computador para a 
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composi<;iio visual das paginas dos jornais, seja ele impresso ou On-line, nao se aposentaram 

por completo os diagramas, ou seja as linhas guia para a coloca<;ao dos blocos de texto, das 

fotografias e demais elementos graficos. 

Quando tudo era feito na base de calculo e regua, utilizava-se um papel pautado com estas 

linhas indicadoras, e nos programas de editora<;iio eletronica elas tambem estiio presentes 

para dar uma orienta<;ilo espacial ao designer. Para a diagrama<;ao de paginas na rede 

enquanto niio surgirem programas simi lares aos utilizados em editora<;:ao, que permitem um 

maior controls dos resultados, o que se tem usado sao tabelas para esquematizar a pagina em 

busca de equilibria. Com referi'mcia ao emprego desta tecnica Siegel (1996:68) ensina que 

embora a finalidade das tabelas nao seja especificamente a conten<;ao de colunas de texto, 

ele as usa na diagrama<;:ilo para a Web porque nao h<i mais nada disponfvel no momento. 

0 design para o maio digital niio conta com os padr6es empregados na produ<;:iio de 

publica<;:6es impresses. A hierarquia da composi<;:iio perde seu sentido. Nao ha porque indicar 

o nome do autor no topo de um texto e divulgar dados sobre ele no rodape da pagina ou no 

final do texto, uma vez que se pode a partir do proprio nome do autor fazer um link para o seu 

curricula ou para a sua pagina pessoal, ou ainda abrir uma janela para mail. 

0 suporte agora e a tela, a pagina como tal ainda sobrevive sabre este suporte, mas algumas 

normas para cria<;iio e leitura em papel ja se tornaram obsoletes. A linearidade nao pertence a 

este novo meio, o designer grafico para a mfdia digital tem que pensar numa estrutura de teia 

ao fazer seus projetos, onde tudo pode estar interligado, alem de nao se esquecer de como 

sera a recep<;ao do visitants do site, portanto o designer deve atuar tambem como um guia da 

Web (Black, 1997:16). 

Em termos de design para multimfdia, especialmente para a WWW, pode-se comparar a 

atividade dos primeiros impressores com os atuais designers, alem do trabalho, M toda uma 

preocupa<;ao com a funcionalidade do novo meio, com a pesquisa para a explora<;:ao de 

recursos e com a busca do equilibrio das paginas na tela. As dificuldades tambem sao muitas, 

tudo ainda e novo, existem muitos recursos, mas tambem limita<;oes. 

Apesar de tantas novidades em termos de ferramenta para cria<;:ao gnlfica, ainda e o bom 

sensa e algum conhecimento de estetica que influem no resultado final dos trabalhos , 

conforms observa David Siegel (1996:22) "A medida que a Web sofre muta<;:6es e evolui, os 

designers de sites encontram-se no meio de um acalorado debate sobre padr6es e 

ferramentas" , ou seja, a cada dia surgem novas tecnicas e recursos para cria<;:ilo na Web, se 

o profissional apoiar seu trabalho apenas nas inova<;:6es tecnicas talvez estara esquecendo-se 

dos aspectos esteticos. "Quando as tecnicas se tornam obsoletes, um bom design sobrevive". 

Os sites da Web, na opiniao de Roger Black (1997:15), dependem ainda mais do design para 

atrair o usuario do que as publica<;:6es impressas, pais estas ja trazem todo o seu conteudo de 
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informac;:ao disponlvel em urn formate portatil e ao qual o leiter ja esta habituado, enquanto os 

sites apresentam-se de forma visual, porem com a questao de trazer uma pagina/tela por vez, 

"incentivar o visitants a encontrar o que esta por tras da primeira camada, e ate mesmo 

informar que h8 mais, e urn problema para os designers". 

Na Web ha a possibilidade de conexoes com outros documentos, mas h8 a qualidade do texto 

em tela, que nao atinge os padroes ja alcanc;:ados para a produc;:ao em papel. Pode-se 

trabalhar com imagens animadas, mas M a questao do tempo para carregar esta imagem. 

Al<§m do que o c6digo HTML lorna mais diflcil a criac;:ao, pois lim ita o controls, e bastante 

rlgido e impede que o designer tenha absoluto controls sobre a diagramac;:ao, como em urn 

. programa como o Pagemaker, para a manipulac;:ao de todos os elementos da pagina, como 

texto, imagens e espac;:os em branco. 

Assim, enquanto alguns destes obstaculos nao sao tecnicamente resolvidos, inicia-se tambem 

neste meio, contrariando os mais entusiastas que anunciavam a quebra de todas as regras, a 

instituic;:ao de padroes, em favor de deixar a informac;:ao pronta para ser frulda pelo usuario, 

com qualidade e funcionalidade. 

Para que a mensagem transmitida tenha este grau de empatia com o receptor faz-se 

necessaria a implantac;:llo destes padr6es, em func;:ao da criac;:ao de urn repert6rio proprio do 

meio. Ser demasiadamente original na criar;;ao, explorando ao extremo novos recursos pode 

tornar a informac;:ao obscura e desinteressante para o usuario. 

Logo, nao se pode simplesmente criar uma iconografia para urn site, se esta nao for em func;:ao 

do repert6rio ja assimilado pelo receptor. Para quem ja navega pela Rede tornou-se banal o 

ato de clicar em pontos chave para fazer uma nova conexao, mas quem nao esta habituado 

provavelmente levara algum tempo para perceber que determinados pontos da tela sao 

senslveis ao cursor do mouse, e que quando este transforma-se num leone que representa 

uma pequena mao, significa que aquele ponto e c/icavel , e portanto urn link para uma outra 

pagina. 

Um leitor acostumado ao repert6rio tipografico nao identifica imediatamente como link a 

palavra em negrito ou cor contrastante dentro de um hipertexto, a primeira impressao que tera, 

sera a referencia de que o autor quis dar enfase ao termo. 

Os padroes adotados a princlpio na construc;:ao de paginas para a Web estao vinculados a 
iconografia que ja faz parte do repert6rio dos usuarios de PC/ Windows ou Macintosh, com a 

inserc;:ao de alguns novos slmbolos, os quais a princlpio sao apresentados com uma definic;:ao 

de sua fun9ao ao usuario iniciante. 

0 browser da Netscape em suas varias versoes apresenta ate a possibilidade de, assimilada 

as func;:oes e posic;:oes dos botoes, eliminar a visualizac;:ao dos nomes, deixando vislveis 



apenas os leones, ou ate elimina-los e deixar somente o texto, ambas as OP•90ElS tem como 

consequencia o aumento da janela para visualiza<;:ao das paginas. 
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0 trabalho do designer e utilizar-se do que ja e familiar ao usuario da Internet e facilitar o seu 

acesso, conforme afirma Roger Black (1997:22) "se existem paredes no design para a Web, na 

propria WWW, entao e tarefa do designer encontrar as portas, iluminar o caminho e ate 

mesmo acender os indicadores de safda". 

Figura 1 Op(:lio de aparf!ncia do hrmvser: figura,v e texlo ou smnente figuras 

4.2~ 0 hipertexto 

As definic;:6es para o termo hipertexto, tao empregado no vocabulario com a 

populariza<;;ao da Internet, vao desde aquelas extremamente tecnicas, passando por outras 

mais ou menos abrangentes. Basicamente um hipertexto e um conjunto de dados lextuais ou 

blocos de textos, que podem ser lidos a partir de um suporte informatica, de uma forma nao 

linear possibilitada atraves de n6s, ou links, que agem como elos semanticos interligando 

estes blocos de texto (Laufer/Scavetta, 1992 5). 

Pesquisas desenvolvidas no MIT - Massachusetts Institute of Technology- fazem analogia 

entre a estrutura hipertextual, com a qual sao construidos os conteudos informativos nos 

novos formatos de publica<;:oes, e as redes semanticas, ou seja, a estrutura de funcionamento 

da mente humana. 0 hipertexto possibilita associac;:oes entre varios de informal{ao de 

acordo com o riimo natural do pensamento humano. 

Atraves da navega<;:ao palos documentos hipertextuais acesslveis na rede atinge-se a 

intertextualidade e com isso a leitura ganha um caraier mais individual, rompendo a barreira 

ate entao existents entre autor e leitor. A partir do momenta em que o usuario pode interagir 

com a obra de modo subjetivo, com a possibilidade de formar sua de associagoes, 

atinge-se a construl{ao do pensamento inierdisciplinar. 

0 conceito de hipertexto foi proposto pela primeira vez em um artigo denominado As we may 
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think de autoria do matematico e fisico Vannevar Bush, publicado em julho de 1945, e que 

tratava de um sistema de extensao da memoria. Esta foi uma epoca de grandes avan9os em 

termos de tecnologia. Algum tempo antes muitos cientistas e pesquisadores, dos mais diversos 

pontes do planeta, acabaram por reunir-se em locais considerados mais seguros, fugindo da 

guerra. Por outro lade a guerra gerava uma demanda de pesquisa de equipamentos para 

defesa. Estes cientistas estiveram entiio trabalhando financiados pela for9a militar. 

As pesquisas iniciadas naquela epoca e que acabaram por gerar o embriao da tecnologia 

informatica, estavam principalmente centradas na tentative de criar uma maquina inspirada na 

funcionalidade do cerebra humane. Foi vivenciando este cenario que Bush pensou em um 

sistema de indexa9iio de informa9iio que se baseasse numa rede de associa96es semelhantes 

ao que ocorre na mente humana. Ele idealizou um dispositive, ao qual denominou Memex, 

onde estariam depositadas todas as informa96es: classificadas por um processo de 

associayiio e que permitiria ao usuario ainda fazer novas conex6es. lnfelizmente a tecnologia 

disponfvel na epoca e talvez uma falta de um projeto mais adaptado a realidade, niio permitiu 

que tal equipamento fosse viabilizado. 

Na decada de 60 Ted Nelson cunhou o termo hipertexto para definir a possibilidade de escrita 

e leitura niio lineares, assim como Bush, ele pensava na cria<;;iio de um grandiose sistema de 

banco de dados, ao qual ele denominou Xanadu, com informa96es cientificas, literarias, em 

forma de texto, imagem ou mensagem sonora que estariam acessfveis atraves de uma rede. 

0 hipertexto s6 passou a ter grande aplica9iio com a cria9ao da World Wide Web, por Tim 

Berners-Lee, na decada de 80, e a partir de entiio efetiva-se como uma poderosa ferramenta 

de escrita e leitura em tela. 

Outras defini<;;6es mais contemporaneas de hipertexto, ja remetem ao fenomeno de difusao de 

informa96es provocado pela Internet, mais especificamente pela WWW, como a de Pierre 

Levy, (1993:33) que usa o termo Hipertexto, com a ressalva de que o mesmo nao exclui a 

dimensiio audiovisual, para denominar tal sistema e enuncia: "Tecnicamente , um hipertexto e 

um conjunto de n6s ligados por conex6es. Os n6s podem ser palavras, paginas, imagens, 

graficos, sequencias senoras, documentos complexes que podem eles mesmos serem 

hipertextos ... Funcionalmente, um hipertexto e um tipo de programa para a organiza9iio de 

conhecimentos ou dados, a aquisi9iio de informa96es e a comunica9iio." 

Uma outra defini9iio dada por George Landow (1992:196) diz que a conectividade e a 

caracterfstica essencial do hipertexto e que atraves de blocos de textos e imagens interligados 

estimula-se o encadeamento de ideias e contextos. 

Ter uma no<;;iio de que se esta em uma teia de associa<;;6es nao sequenciais e importante para 

a melhor navega9iio atraves de um texto. Talvez mais importante seja que cada t6pico de 

dados ajuda o usuario, atraves da intertextualidade, a ter uma melhor visao do todo. Segundo 

Patricia Carlson(1992:62) "0 hipertexto nao modela somente a realidade externa, ele tambem 



pode dar formas ao interior de nossas mentes revelando-nos novas maneiras de ver e sentir 

nosso ambiente de informa<;:6es. Materializar um conceito e transformer o inobservavel em 

objetos que podem ser examinados e inspecionados". 
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0 leitor em tela, de acordo com Levy (1996:41) e mais ativo que o leitor em papel, "se 

considerarmos o con junto de todos os textos (de todas as imagens) que o leitor pode divulgar 

automaticamente interagindo com um computador a partir de uma matriz digital, penetramos 

num novo universo de cria<;:ao e de lei lura dos signos". 

Tecnicamente a concretiza<;:ao de uma escrita hipertextual e possivel com a utiliza<;:ao de 

HTML, acr6nimo de Hypertext Markup Language, que e a linguagem padrao para escrever 

paginas para a Web e que possibilita preparar documentos com gn3ficos e links para outros 

documentos para serem visualizados em sistemas que integram a Rede. A linguagem HTML 

utiliza-se de etiquetas de marca<;:ao ou marcadores, tambem denominados lags para definir 

como sera a aparemcia e a funcionalidade da pagina, isto e, define a formata<;:ao do texto e a 

posi<;:ao de inser<;:ao de imagens e links, construindo a pagina como ela aparecera na tela. 

4.3- As faces da imagem na rede 

A imagem e um dos componentes do que se denomina sistema de hipermidia, que e o que 

Iemos hoje na Web, ou seja, esta imagem, seja ela proveniente de desenho, colagem, pintura, 

fotografia, anima<;:ao ou video e traduzida para o suporte digital atraves de dispositivos 

transdutores e de interfaces adequadas (Plaza, 1993:75) ou criadas no proprio ambiente 

atraves de instrumentos que dispensam a lase de transduc;:ao como a foto e o video digital ou 

a computa<;:ao grafica, e entao associada ao sam, seja de pequenos sinais sonoros a musica 

em geral, e aos blocos de informa<;:6es textuais, e neste sistema tudo pode estar conectado. 

Abraham Moles (1990:77) observou que "uma evidencia na evolu<;:ao da nossa cultura e que a 

imagem se tornou o novo tra<;:o essencial do ato de comunica<;:ao que se anuncia, quer se Irate 

da imagem funcional (aquela que 'serve para .. .'), quer da imagem dita artistica (cuja missao 

principal e ser bela)''. Outros estudiosos e pesquisadores tem realizado estudos sobre o 

dominio da imagem na atualidade, seus objetivos sao, entre outros, questioner sobre os 

impactos causados por esta comunica<;:ao social contemporanea tao inflacionada de imagens, 

bem como definir esquemas de leitura e compreensao para este tipo de comunica<;:ao. 

0 emprego de imagens em comunica<;:ao, como tal, ou seja, ilustra<;:oes, fotografias, filmes ou 

anima<;:6es, tem finalidades variadas, estas podem ser atrativas, informativas, apelativas, 

entre outras, para comunicar fatos ou ideias, explicar sistemas, contar est6rias, ou tornar-se 

objeto de prazer, meditac;:ao ou contempla<;:ao (Cotton e Oliver, 1994:28). Seja qual foro 

objetivo, pode-se dizer que se obtem, na maioria das vezes, os resultados esperados, pais a 
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imagem seduz. 

Como ja mencionamos as imagens ha anos vem sendo empregadas como forma de registro e 

transmissao de informa<;:oes, desde· as cavern as na pre-hist6ria. A partir do seculo XIX tivemos 

o inicio da utiliza<;:ao da imagem associada a texto em larga escala, com a finalidade de 

informer, o que foi possivel a partir da implementa<;:ao de tecnicas como a litografia e a 

fotografia. 0 emprego das imagens seja com o objetivo meramente informative ou nao, 

prosseguiu com o surgimento de outros meios de comunicat;:ao e aos poucos a tela vem 

colocando-se como um suporte alternative ao papel para levar a informa<;:ao ao publico. 

Jornais e revistas tiveram sua produt;:ao aprimorada durante o periodo em que foram tendo 

cada vez mais concorrencia a partir do surgimento de outros meios. Vieram primeiro o cinema 

e a televisao, com grande predominancia imagetica, e pouca utilizat;:ilo de texto, e por fim, a 

tela, do monitor de videotexto ou do computador.· A mesma evolut;:ao tecnica que possibilitou a 

existencia destes, trouxe qualidade a impressao, com maior defini9ao e fidelidade. Hoje as 

editoras e gr<ificas utilizam-se dos computadores em todas as lases do processo da produt;:ao 

editorial. 

A industrializat;:iio de papel tambem teve progresses e capacitou-se a produzir diversas 

qualidades destinadas aos mais variados impresses. Apesar de esta especie de evolut;:ao 

nao ser muito bem vista no mundo contemporaneo, quando se observe o predominio de ideias 

preservacionistas, uma vez que a industria do papel, mesmo com todo o desenvolvimento, 

ainda continua sendo um agents agressor do meio ambients. Solut;:6es para esta questao sao 

o alvo de trabalhos como o que vem sendo realizado pelo Media Lab do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), onde pesquisas estao sendo desenvolvidas na busca de uma nova 

tecnologia em termos de papel, o qual poderia ser reutilizado. Nao se trata de reciclagem, mas 

de uma reprograma<;:ao. Este material esta sendo denominado Pape/ Digital (Fidler, 1997:233), 

mas ainda encontra-se em fase inicial de testes. 

Os novos meios que surgiram nao utilizam mais o papel, e aos poucos a tela vem colocando

se ccmo um suporte alternativo para levar a informat;:ao ao publico. Com ela a imagem 

ganhou ainda mais fort;:a, superando o texto em determinados casos, o que faz com que 

muitos cheguem a conclusao de que estamos vivendo na era das imagens. 

Ha quem veja o atual panorama como uma involut;:ao, como Wilson Martins (1996:419-421) 

que ve um retorno as cavernes causado pelo emprego da imagem em Iugar da palavra escrita, 

e critica tambem a preocupat;:ao excessive dos jornais em produzir uma apresentat;:ao mais 

atraente, tentando aproximar-se da televisao, empregando a imagem em detrimento ao texto, 

apesar de sua grande capacidade de impressao. 
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4.3.1- As formas visuais do texto 

Plaza (1986:106) observa que "todas as vezes que utilizamos os codigos escrito e visual num 

mesmo espa<;:o de representa<;:ao, temos rela<;:oes de proximidade, por um lado, e de 

similaridade, por outro" estas rela<;:oes entre imagem e texto tem sido temas de estudos e 

debates entre estudiosos das mais diversas areas. Santaella e Niith(1998:53-71) enfocam a 

questao em seu trabalho dedicado ao estudo da imagem, selecionando e citando diversas 

posi<;:oes assumidas ou questionamentos feitos por varios autores quanto ao tema, como 

Barthes que indaga se a imagem e uma redundancia, pois seria uma duplicata das 

informa<;:oes contidas no texto, ou este lhe acrescentaria informa<;:oes. Uma outra 

coloca<;:ao, muito oportuna e esclarecedora, citada pelos autores e a de Moles, que 

afirma que, em se tratando de meios de imprensa, a legenda comenta a imagem, esta por 

sua vez comenta o texto e ate a propria legenda. 

Mas quando se trata de design grafico pode-se dizer que um texto tambem e uma imagem, 

afinal e tratado como tal, a medida em que e formatado, ou seja, que sao definidas as 

caracterfsticas visuais que a palavra escrita tera em determinado documento, seja ele 

impressa ou on-line. Qualquer mudan<;:a que se fa<;:a ou opgao que se adote nesta formatagao, 

seja na escolha da tipologia, no tamanho da fonte, no estilo ou na cor, resulta em uma 

"imagem" diferente deste texto. Trata-se da manipulagao de elementos visuais que 

possibilitam a composigao de um discurso gn\fico (Silva, 1985:39), certamente o autor 

referia-se entao as publica<;:6es como material impressa, mas hoje, com a populariza<;:ao da 

rede Internet, elas estao tambem em um outro suporte, a tela do computador, entretanto, a 

importancia do discurso grafico continua e pode ate ser mais relevante neste novo meio, vista 

que a tecnologia ainda e recente, mudangas e ajustes ainda estao acontecendo, tanto par 

parte de quem desenvolve tecnicas, como por parte de quem cria para este suporte. 

Esta questao da imagem da palavra e enfocada por Santaella e Niith (1998:68-69) "como 

crescimento e sofistica<;:ao da imprensa e da publicidade, a partir do inicio do seculo, 

novos campos de possibilidades, no tamanho e variagao dos tipos graticos e no usa 

substantive do espago, foram se abrindo rumo a exploragao da natureza plastica, 

imagetica, do codigo alfabetico". Os designers graficos quando criavam exclusivamente para 

midia impressa em seus diagramas, ja tratavam os blocos de texto como mais um elemento 

grafico a qualificar, combinar e dispor em uma pagina, de forma a atingir o equilibria e a 

clareza, mantendo uma forte rela<;:ao de interliga<;:ao entre outros elementos a saber, como 

fotografias, infograficos, vinhetas, fios, titulos e espagos em branco. 

0 texto apresentado em tela, ja desde o Videotexto, apresentava-se baseado em uma 

linguagem hibrida, "com a lenta varredura das letras em luz-cor" (Santaella e Noth, 1998:69) 

trazia uma intera<;:ao entre escrita e desenho propria do meio, mostrando, conforms Plaza 

(1986:92), a sua voca<;:ao intercodigos, que gerou sistemas de signos altamente 



esquematicos e pict6ricos, "iconizando o verbal-escrito, absorvendo todos os c6digos e 

repertories grafico-digitais e anal6gicos". 
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Tambem no suporte tela esta baseada a mais nova forma de comunica.;:ao, agora atraves 

monitores dos computadores que, interligados pelas redes telematicas, trazem refor<;:adas as 

caracterfsticas multimfdia, onde o texto ganha uma nova plasticidade. Baudrillard (1992:18) em 

meio ao seu discurso acrimonioso tambem observa que, na comunica<;:ao atraves das redes os 

textos midiaticos sao como imagens. 

Se a cria.;:ao de peyas comunicativas tratando o texto como uma imagem ja era comum nos 

meios impresses, com a chegada da multimfdia este passou a ser urn tra<;:o caracterfstico 

destes novas meios. Entretanto, a imagem agora apresenta-se multiforme e pede estar 

associada tambem ao sam. Os designers graficos tern entao novas ferramentas disponfveis 

para criac;:ao, muitas possibilidades de inserc;:ao de vfnculos entre documentos origimlrios de 

diversas mfdias e podem empregar ainda mais o recurso de dar urn tratamento de imagem ao 

texto, seja ele colocado em uma pagina Web como texto mesmo, com a simples formata<;:ao de 

tipologia, tamanho, estilo e cor, au convertido em imagem, quando da impossibilidade de 

utilizar uma tipologia desejada neste novo meio, ou seja, o texto e trabalhado com a 

formata<;:ao que se deseja, atraves do usa de urn software especffico, para em seguida ser 

inserido na pagina. 

4.3.2- A leitura dos c6digos justapostos 

E ainda com o surgimento das novas tecnologias de comunica<;:ao que cresce uma certa 

apreensao, que nao e nova e nem restrita a este meio, em relayao a leitura das imagens, au 

seja, uma preocupayao quanta ao esfor<;:o crftico empregado na assimila<;:ao destes conteudos 

imageticos, ao inves de apenas assimila-los com a naturalidade do olhar, vista que, 

frequentemente sao neles que estao as conteudos semanticos. Sem os recursos da tecnologia 

informatica ja era necessaria ter aten.;:ao quanta a leitura das imagens, pais dentro de urn 

conteudo informative, nem sempre ela esta mostrando exatamente o que a legenda e o texto 

afirmam. 

Com as novas tecnicas de digitaliza<;:ao e tratamento de imagens atraves de programas 

especfficos, e possfvel manipular uma fotografia, modificando au direcionando uma mensagem 

semantica. Baudrillard afirma que hoje todas as imagens sao possfveis, "tude e informatizavel, 

isto e, comutavel em sua opera<;:ao digital"(1992:64). Par outre lade pode-se dizer que da 

mesma forma que urn emissor pede criar uma mensagem atraves da manipula<;:ao de uma 

imagem, o receptor agora tambem tern este mesmo poder, resta saber se esta apto para 

perceber esta possibilidade. Santaella (1994:35) classifica as imagens de sintese, geradas au 

trabalhadas nos meios digitais como p6s-fotografica e em seu mais recente trabalho afirma 



que " enquanto a imagem artesanal e feita para a contemplar;:ao, a fotografica se presta a 
observar;:ao e a p6s-fotografica a interar;:ao" (Santaella e Noth, 1998:17 4). 
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Uma visao otimista da questao e apresentada por Arlinda Machado (1993:54) considerando 

que a convivencia diaria com fotografias que foram manipuladas "permitira superar a crenr;:a 

ingenua e largamente disseminada de que a fotografia e um atestado de veracidade das 

coisas". E talvez este aprendizado por parte do receptor venha da mensa gem publicitaria, que 

tern feito uso deste tipo de fotografia em grande escala, entao, a partir desta experiencia este 

receptor ja nao leria as imagens dos meios informativos com tanta ingenuidade. 

Mas este ainda nilo e um trar;:o dominants na leitura de imagens, sejam elas oriundas da 

fotografia, do video ou do cinema, e entao questiona-se , ate que ponto as pessoas 

conseguem realmente enxergar alem da visao natural? E portanto pertinente a preocupar;:ilo 

de Philippe Queau (1993:91-99) quando cita a necessidade de uma forma de alfabetizar;:ao 

para que as imagens possam ser lidas de um modo mais analitico do que a percepr;:ao 

distraida geralmente empregada. A mesma temillica e abordada por Dondis(1991:3) que ate 

utiliza o termo Visual Literacy e fala sobre uma necessidade de alfabetizar visualmente 

levando-se em considerar;:ao os mesmos objetivos de uma alfabetizar;:ao para a leitura e 

escrita, portanto ensinando a todos, e nao s6 ao futuro profissional da area, a identificar, 

compreender e ate criar mensagens visuais. 

Ainda sobre esta questao Bruno Munari (1997:10-11) ressalta que "cada um ve o que 

conhece", referindo-se ao repert6rio do receptor ao receber uma mensagem baseada no 

c6digo visual, entretanto, o autor tambem defende a necessidade de ampliar;:ao do 

conhecimento atraves de uma leitura mais atenta das imagens, para ele "conhecer as 

imagens que nos circundam significa tambem alargar as possibilidades de contato com a 

realidade, significa ver mais e perceber mais." 

Esta necessidade de alfabetizar;:ao visual nao pode ser vista como um requisito educacional 

especifico da sociedade contemporilnea, o que muda hoje, e que alem da questilo da leitura 

da imagem, ha tambem a possibilidade de interar;:ao. Na verdade a mensagem visual sempre 

carregou uma pesada carga semilntica, assimilada natural e ingenuamente pela maioria. 

Walter Benjamin expos muito bern esta situar;:ilo citando o emprego das legendas como 

indicadores para leitura.das imagens utilizadas pelos jornais ilustrados do seculo XIX, 

conforme ja citamos, nao importand<;> se refletiam a verdade ou nao. Esta mesma situar;:ao e 

vivenciada ainda hoje, seja nos jornais, nas revistas, na televisilo au na Internet, como 

veiculos de transmissao de informar;:ao-noticia. Baudrillard (1993:147) enfatiza que a midia 

alimenta-se da catastrofe e que sea toto utilizada pelo veiculo de comunicar;:ao nao a 

transcreve diretamente, e a legenda que cumpre este papel. 

Entretanto existem usos e usos da imagem. 0 fato e que hoje, com as novas tecnologias da 

comunicar;:ilo, vivemos um momenta onde impera a saturar;:ao eo conflito, causados pelo 
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exercicio de experimentagao do possivel. "Esta disposigao contemporanea encontra analogia 

no barroco, na medida em que remete nao a uma essi'mcia, mas a uma fungao operat6ria.. 

(Peixoto, 1993:239) 

Quando se trata da questao da imagem pelo vies do discurso gratico percebe-se que tanto 

uma fotografia como um texto sao tratados como pegas visuals do grande mosaico que e uma 

publicagao, seja ela impressa ou on-line. Ha que se ressaltar ainda o infografico como um 

elemento visual utilizado em larga escala. Trata-se de mais um recurso que associa pequenos 

blocos de texto a um conteudo ilustrativo, com o objetivo de explicar de maneira n3pida e 

direta, um fato ao leiter. Geralmente empregado para detalhar e explicar uma informagao muito 

. complexa, au para montar uma retrospective." A incidencia destes infograficos e cada vez 

maior, visto que a tecnologia informatica agilizou a criagao nesta area. Entretanto seu emprego 

tem sido quase que exclusivamente nas publicag6es impresses. 

Fazer uma leitura mais critica das imagens utilizadas em comunicagao nao significa que se 

deve separar sempre a mensagem escrita da visual, como se fossem linguagens 

completamente distintas, em muitos casas elas tem que ser lidas em conjunto, alem disso ha 

que se verificar as especificidades dos meios par onde estes mensagens estao trafegando. 

Plaza (1987:66) elucida bem esta questao dizendo, "as meios tecnol6gicos absorvem e 

incorporam os mais diferentes sistemas signicos, traduzindo as diferentes linguagens 

hist6ricas para o novo suporte. Esses linguagens transcodificadas efetivam a colaboragao 

entre as diversos sentidos, possibilitando o transito intersemi6tico e criativo entre o visual, o 

verbal, o acustico eo tatil". 

As novas tecnologias da comunicagao atualmente representadas em essencia pelos recursos 

oferecidos pelo uso do computador como instrumento de cria<;:ao e comunica<;:ao e 

consequentemente pelas redes telematicas trazem novas formas de escritas e leituras, nao 

mais linear, mas hipertextual. A leitura em tela traz a nova plasticidade do texto e da imagem, 

(levy, 1996:41) possibilitando ate que um texto se torne uma imagem. 

Enfim, quando se trata de comunica<;:ao visual e com embasamento na classificagao feita par 

Santaella(1994:37) referindo-se ao nivel dos meios de exposi<;:ao, transmissao e difusao, 

percebe-se que o maior emprego de recursos imageticos esta proporcionalmente vinculado ao 

desenvolvimento da tecnologia. A questao da criagao tambem se mostra vinculada ao 

desenvolvimento tecnol6gico conforms observa Plaza(1994:55), "pensar as formes de criagao 

de imagens atraves dos multiples dispositivos hoje disponiveis, traz a memoria a 

transmuta<(ao violenta provocada pela revolu<(iiO industrial sabre as sistemas de 

representagao" . 

" Ary Moraes, "Mostrare Deixar Ver: Revista /mprensa, n• 131, Agosto, 1998. 
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Logo, o emprego do termo inflac;:ao de imagens como caracteristica do momenta atual pode ser 

questionado, pois ha que se levar e'm conta o consideravel aumento de opc;:oes proporcionado 

pelo desenvolvimento tecnologico, desde os diversos recursos para criac;:iio, os varios 

suportes possiveis, e mais ainda, todas as possibilidades de meios para comunicar esta 

imagem visual. Alem do que, parece bastante cabivel a conclusao a que chegam Santaella e 

N<'ith (1998:69) "o codigo hegemonico deste seculo nao esta nem na imagem, nem na palavra 

oral ou escrita, mas nas suas interfaces, sobreposi<;:6es e intercursos, au seja, naquilo que 

sempre foi do dominic da poesia". 

4.3.3- A imagem como urn componente da hipermidia 

Cottone Oliver (1992:34) classificam a hipermidia como um sistema que integra outras midias, 

mas isto nao e absolutamente novo, pais como sistema, o Videotexto ja trazia esta 

possibilidade. Entretanto uma das principals caracteristicas desta nova midia digital e que, 

alem da maior facilidade de copia, ha a possibilidade de criar-se uma edic;:ao propria, juntando 

elementos como sons, imagens e texto. 

Classificando a hipermidia como um meio proprio para a bricolagem e, sendo o dominio desta 

uma essencial capacidade da criatividade do ser humano, os autores ate fazem uma especie 

de previsao, dizendo que provavelmente em 20 anos o termo alfabetizado possa eng lobar a 

capacidade de elaborar mensagens interativas adicionando componentes de sam e imagem 

tao bem quanta se escreve um texto hoje. A partir de uma imagem pode-se chegar a um texto 

e deste a uma musica sem qualquer regra au hierarquia, basta apenas que estes topicos 

estejam conectados atraves de links. 0 usuario-leitor torna-se o editor, aquele que decide para 

onde ir, onde cortar, quando voltar, formando o seu contexte. 

Estes elementos com capacidade de enriquecer o tear informative de uma comunicac;:ao, no 

novo meio podem inclusive estar em diferentes locais, diferentes paises. Pode-se linkar um 

documento textual que esta nos Estados Unidos a uma imagem que esta em uma maquina na 

Europa e a um som que esta no Brasil. 0 link revela-se como um jogo , ao clicar e abrir uma 

porta nunca se sabe exatamente o que se vai encontrar, pode ser uma imagem, um texto, um 

sam, uma nova pagina, pode ser surpreendentemente agradavel, mas tambem pode ser 

frustrante. 

As imagens agora podem ser estaticas au em movimento, podem ser criadas no computador 

ou oriundas de outros meios, porem digitalizadas. Outra caracteristica e a possibilidade de 

atualizac;:ao da informac;:ao atraves da imagem trazida por dispositivos como webcams que 

permitem a visualizac;:ao destas imagens em tempo real. Hoje ja presenciamos tambem a 

entrada de emissoras de TV e de radio na rede, nao apenas mantendo sites e enderec;:os 

eletr6nicos para contato com o publico, mas transmitindo sua programac;:ao na Web. Convem 



registrar, porem, que a qualidade tanto de imagem quanto de som ainda deixa a desejar se 

comparados aos suportes originais destes meios. 
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Uma caracteristica desta fase inicial da WWW e que ate o texto tambem pode vir a ser uma 

imagem. Apesar de normal mente empregar -se simplesmente a tipologia como determinante da 

ph3stica do texto, ou seja, a forma como este aparecera sobre um suporte, seja ele papel ou 

tela, devido as limitac;:oes tecnicas com referencia a variedade de tipologia impostas pelo meio, 

alem das possibilidades que alguns navegadores oferecem ao usuario de redefinir a tipologia 

em sua tela, quando se quer manter um determinado tipo grafico, uma logomarca, ou apenas 

diferenciar ou destacar um texto, usa-se trabalha-lo em programas de tratamento de imagens e 

. converte-lo, a fim de que permanec;:a inalterado. Entretanto nao e recomendavel transformer 

todo o texto de uma pagina em imagens, pois alguns usuaries utilizam browsers com opc;:ao de 

imagem desativada, ou ainda nao a tem. 

Alem disso, tanto texto como imagem podem aparecer cintilando ou em movimento pela tela, 

resultados de efeitos especiais trazidos para a Web por aplicativos como Shockwave, 

Animac;:ao GIF, ou por linguagem de roteirizac;:ao, como Javascript, ou ainda por applets, ou 

seja miniaplicativos criados pela linguagem de programac;:ao Java. 

Muito se tem falado tambem sobre a linguagem de modelagem da realidade virtual, ou VRML 

-Virtual Reality Markup Language, que foi projetado para combinar os melhores recursos de 

realidade virtual' para visualizac;:ao em rede, especificamente na interface de hipermidia 

global, a World Wide Web, com este recurso e possivel criar ambientes em 3D para as 

paginas da Web, entretanto para sua utilizagao e necessaria instalar browsers especificos, 

que suportem o VRML. Ainda assim, por enquanto sao poucos os resultados positives e 

muitos experimentos, apesar de se ~oder construir um site ou algumas paginas em 3D, tudo 

ainda fica muito estatico, as possibilidades de movimento sao pequenas, ate porque existe o 

problema de tamanho da imagem e do tempo de carregamento, consequencia do uso de 

modens inadequados e de linhas telefonicas problematicas. 

Temos cada vez mais possibilidades a explorar na rede, a tecnologia traz oportunidades de 

integrac;:ao de diferentes midias, e da mesma forma como tem crescido o numero de usuaries 

aumentam tambem os recursos e segundo Stewart Brand (1997:19-21), nao sao as grandes 

empresas que estao valorizando a Internet, mas os pesquisadores que criam novas 

ferramentas, alguns ja estao ou acabam indo integrar estas grandes corporac;:oes. Muitas 

novidades tem surgido, nem tudo tem qualidade e funcionalidade, entretanto e quase 

impassive! prever como sera a WWW daqui h8 algum tempo. Novos programas podem tornar 

a Rede ainda mais acessivel, trazendo outras mudangas s6cio-culturais. 



4.4- 0 processo criativo na Web 

Niio existe ainda uma forma<;:iio especifica como uma op<;:iio da educa<;:iio formal para o 

profissional que trabalhara com cria<;:iio para a rede, especificamente com o ambiente da 

WWW. Alguns curses de Comunica<;:iio Visual estiio inserindo o webdesign em seus 

curriculos, pelo menos Ei o que estiveram anunciando estas entidades na chamada para os 

exames vestibulares de 1998. 0 que se tem hoje no mercado sao profissionais com forma<;:iio 

nas mais diversas areas, desde a comunica<;:iio visual, arquitetura, engenharia, informatica, 

. entre outras atuando como Webdesigner. 
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Na verdade construir um site ou fazer uma pagina sao atividades de certa forma acessiveis. 

Muitas pessoas leigas, do ponte de vista des conhecimentos basi cos da comunica<;:ao visual, 

estiio criando paginas utilizando diretamente a linguagem de programa<;:iio para paginas Web, 

o HTML, ou ainda, com outros softwares que se parecem com um editor de textos comum e 

que em alguns cases, ate dispensam maiores conhecimentos de linguagem. Centenas de 

paginas na Web dedicam-se a ensinar a fazer pagina"- Outras tantas publica<;:6es entre livros 

ou revistas especializadas lan<;:am titulos e mais titulos como Oesmistlficando HTML . 

Mas isso niio e tude que se precisa conhecer, e desejavel tambem algum alfabetismo visual, 

para usar a expressao empregada per Queau e Dondis, conforme mencionado no capitulo 4. A 

constru<;:ao de uma pagina, seja ela pessoal ou para divulga<;:iio de noticias, deve levar eem 

conta muitos des mesmos criterios utilizados na diagrama<;:iio para material impresso. no que 

se retere a equilibria, simetria, composi<;:iio e emprego de recursos graficos, per exemplo, 

conforme observa Silva (1985:42-43) "a distribui<;:iio des blocos de material nas paginas, 

aliada a tecnica da diagrama<;:ao que reune inumeros recursos visuais, fatalmente tende a 

melhorar o aspecto plastico e enriquecer a fisionomia da pagina". 

0 autor citado aborda o design para publica<;:6es impressas e, neste case, afirma que as 

possibilidades sao infinitas e podem oferecer efeitos de grande valor estetico. No case de 

publica<;:6es para a Web ja nao se pede falar em recursos infinitos, pois o que faz a grande 

diferen<;:a Ei o reconhecimento des limites impostos por uma visualiza<;:ao em tela, pela 

tecnologia em si e a utiliza<;:ao de ferramentas apropriadas ao meio que o resultado seja uma 

publica<;:ao acessivel e navegavel. 

0 que se tem constatado ao folhear paginas na Web e bem o retrato desta lase de passagem. 

onde impera um certo estilo barroco, marcado por exageros cometidos em nome da tecnologia, 

imagens mal dimensionadas, excesso de elementos gn3ficos e de recursos como gifs 

11 Um dos methores sites para familiarizaqiio como HTML esta em http:!/www.icmsc.usp.br/manuals/ 
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animados, que acabam por comprometer a visualiza~ao e o conteudo. Pensar na recep~ao da 

pagina que se esta criando pode ajudar a resolver a questao. 

0 bom design de um site dispoe informa~oes relevantes de forma acessivel sem criar links 

desnecessarios, pois o emprego exagerado de hipertexto pode confundir o leitor. As barreiras 

iconicas inuteis que apenas dificultam o acesso as informa~oes desejadas, tambem sao 

dispensaveis. Segundo Black(1997:16), a solu~ao para problemas como navegayao dificil, 

acesso a informat;:ao e tempo para carregamento, muito comuns na Web, sera obtida atraves 

do design. 

Pode-se dizer que o artiste grafico ou designer desenvolve seu processo criativo 

principalmente atraves dos metodos de projeto e/ou da experimentat;:ao a fim de apresentar a 

solu~ao ideal para uma mensagem que necessita ser divulgada. Sobre este processo Dondis 

(1991:136) afirma: "0 planejamento cuidadoso, a indaga<;:ao intelectual eo conhecimento 

tecnico sao necessarios no design e no pre-planejamento visual. Atraves de suas estrategias 

compositivas, o artista deve procurar solu~oes para os problemas de beleza e funcionalidade, 

de equilibria e do refor<;:o mutuo entre forma e conteudo" 

Em se tratando de criac;:ao para a Web, onde deve-se ter em mente uma meta visual e 

contextual para fazer as conexoes entre o c6digo e a ideia (Waters, 1996:8), pode-se 

caracterizar a aplica<;:ao do metodo de projeto, uma vez que existe uma forte influencia da 

estrutura tecnol6gica como um meio de realiza~ao, conforme observou Monica Tavares 

(1995:42) "sao inerentes a esses processos criativos regras de organizac;:ao, sistemas de 

notac;:ao e leis sintaticas fortes que influenciam a execuc;:ao do projeto". 

Tambem verifica-se a aplicac;:ao do metodo experimental de criac;:ao para a WWW, quando o 

designer parte da pratica a teoria, experimentando as potencialidades do meio, num processo 

de selec;:1io e rejeic;:ao, acrescentando e eliminando recursos funcionais e esteticos, ate atingir 

uma forma ideal. 

"Todo processo de produc;:ao deixa a sua marca" disse Plaza (1993:75) esta afirmac;:ao esta 

baseada no fato de que as caracteristicas dos meios sao incorporadas e ficam visiveis no 

objeto criado. Em se tratando da Web, observamos que umas das caracteristicas das paginas 

e que parte do processo de criac;:1io fica visivel, atraves do menu viewlexibir do browser, na 

opt;:iio document source/origem" pode-se ver o c6digo HTML e quais foram as linhas de 

c6digo usadas para se obter os resultados apresentados na pagina, bem como os tipos de 

imagem empregadas e se utiliza recursos especiais como um apple!, e mais, ainda e possivel 

copiar e levar este material para compor outras paginas. 

Em um outro tipo de trabalho , mesmo se utilizando a computa~iio grafica, ao se deparar com 

18 Utilizando como browser o Netscape Navigator 3. 0 ou a vers§o 4. 03. 
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o resultado final o receptor saba que se trata de uma imagem construida com a !ecnologia dos 

compu!adores, entretanto mui!as quest6es ficam no ar, tenta-se imaginar como o artiste nri\f;r·n 

criou aquele obje!o, que programas teria usado, como chegou aquele mas s6 se 

conhecera todas as ferramentas por ele empregadas, bern como o seu processo de se 

o autor expuser isto, se ele tiver esta inten<;ao. 

Figura 2 - ('omando do Menu E'xibir/Origem do Browser mostra o 



Parte B 

1- Leituras aplicadas: analise dos sites de jornais 

"As novas tecnologias introduzem diferentes problemas 
de representaqao, abalam antigas certezas no plano 

filos6fico e exigem a reformutar;ao de conceitos esteticos" 

Arlinda Machado 
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Conforme ja explicitado na apresenta9ao deste trabalho, foram escolhidas quatro publicayoes 

para uma analise que levara em conta alguns aspectos funcionais e outros esteticos. As 

publica<;:oes escolhidas foram as versoes On-fine de quatro jornais brasileiros, a Folha e 0 

Estado, de Sao Paulo, o Globo e o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Apesar de terem suas 

bases nestes estados, as quatro publica<;:oes tern penetra<;:ao nacional, ja suas versoes 

disponiveis na rede rompem as fronteiras, uma caracteristica do proprio meio. 

E preciso notar que a analise feita aqui levan;i em conta algumas paginas gravadas e as datas 

destas, uma vez que uma das caracteristicas do meio e a efemeridade, as publica96es 

tambem estao fazendo modifica<;:6es, ate porque estamos diante de uma lase de adaptayao. 0 

fato e que durante este processo inicial de estudos dos sites acima mencionados ocorreram 

mudan<;:as bastante sensiveis nas home pages, entao em analise, apenas a Folha de Sao 

Paulo nao apresentou grandes altera96es, os demais apresentaram algumas vezes pequenos 

retoques e outras uma remodelagao total. No caso do Globo On, denomina<;:ao que o jornal 

utiliza na rede, atraves de e-mail entramos em cantata com o responsavel pelo site, na 

tentativa de saber quais as raz6es para uma das mudanyas operadas, como a que foi feita a 

partir de 01 de agosto de 1997. Em resposta afirmaram que as modificay6es na home page 

faziam parte de pianos para a reformulagao do site. 

A proposta inicial restringe-se a fazer urn estudo da publicayao como informativo on-fine, 

portanto nao serao enfocados os ambientes onde se encontram estes jornais, como o caso da 

Folha de Sao Paulo, que pode ser acessada no Servigo On-line, denominado Universo Online, 

ou UOL , com excegao daquelas paginas que mesmo pertencendo ao site do UOL, tenham 

links a partir da home page da Folha, como eo caso de Ultimas Noticias e Forum. Tambem 

nao serao enfocadas, para fins de analise, as vers6es impresses destas publica96es. 

1.1- Sites baseados em informa~oes 

0 momenta atual pode ser descrito como transit6rio, pais assim que as primeiras publicag6es 

passaram a ter tambem edigoes on-line, houve uma grande corrida para a rede, causando ate 

uma satura<;:ao inicial, mas ao que parece esta situa<;:ao ja apresenta mudan<;:as, com a 

iniciagao de urn processo de sele<;:ao natural. Aqueles editores que pensaram que bastava 

digitalizar o conte·udo de urn jornal ou revista tradicionalmente impressa e coloca-lo na rede, a 

lim de com isso aumentar seus Iueras, ja estao desistindo do meio ou mudando o perfil da 

publicagao. A Editor & Publisher", uma publica<;:ao especializada norte-americana, que 

mantem vers6es impressa e on-line, tinha cadastrados 52 jornais on-line brasileiros em Agosto 

de 1998. No meio digital a informa<;:a~ como mercadoria ainda nao apresenta-se como urn 

grandee lucrativo neg6cio, as possibilidades de ganhos existem uma vez que os custos 

'' hllp:l!www.mediainfo.com/emediajs/specific-geo.hlm?region=brazi/ 



77 

tambem sao bem menores do que com o processo de impressao, mas ainda pesquisa-se quais 

seriam as melhores formulas para isso. A informac;:ao digital esta disponivel na rede Internet 

num fluxo livre, independents de fronteiras. 0 que nao estiver configurado desta forma, sera 

deixado de lado. Sao os modos de acesso e de reten<;:ao, de compara<;:ao e intera<;:ao destas 

informac;:6es que fazem a diferenc;:a. Esther Dyson (1997:35) explica que a durac;:ao do valor da 

informac;:ao na rede e muito curta. As mudanc;:as sao constantes, a palavra torna-se efemera e 

livre, pois estamos no maior sistema de c6pia do mundo. 

Se bem adaptada ao meio, uma publicac;:ao consegue ser acessivel sob o aspecto funcional e 

agradavel sob o aspecto estetico. Ambos os aspectos estao vinculados ao resultado 

. visualizado no design do site e portanto devem ser considerados em uma analise, tratados 

como informac;:ao estetica, a qual e especifica ao canal que a transmite. Basicamente, do 

ponto de vista funcional, o conteudo deve estar drsposto de forma que o leitor consiga acessar 

claramente as informac;:6es que deseja, sem muito tempo de espera, e nao seja incomodado 

com especificac;:6es do tipo, 'mude a configurac;:ao do seu computador para ler melhor esta 

pagina, carregue este programa', 'fac;:a isto e aquilo'. 

A partir do ponte de vista estetico pode-se mencionar a limpeza da pagina, a utilizac;:ao 

comedida de imagens e efeitos especiais. David Siegel (1996:39) classifica os jornais on-line 

como sites baseados em informac;:oes e ressalta a importancia de se levar em conta a 

satisfayao dos leitores que querem objetividade e rapidez, portanto ele recomenda que se 

evite a inclusao de muitos enfeites a !rente da informac;:ao. Segundo o autor estes sites 

precisam ser equilibrados, "eles devem atrair novas pessoas e, ao mesmo tempo, dar aos 

visitantes regulares uma maneira facil de obter exatamente o que vieram buscar" . 

Na verdade nao existe uma regra definida para se publicar um jornal on-line determinando o 

que se deve ou nao fazer, ja que uma das caracteristicas da Web e o rompimento com antigas 

normas, mas atraves de levantamentos e pesquisas realizados por instituic;:6es respeitaveis como 

GVU, nos Estados Unidos, que tem promovido alguns levantamentos sobre as formas de uso da 

Web, colocando um questionario na rede cada seis meses, para coletar dados sobre os usuaries, 

sabe-se como se comportam diante de determinadas situac;:oes, como por exemplo a espera para 

que uma imagem seja carregada. A partir de dados obtidos nestas pesquisas trac;:a-se um perfil 

deste usuario e entao pode-se produzir paginas que estejam de acordo com a ansiedade e 

disponibilidade deste. Criam-se assim parametres onde prevalece o bom sensa. 

0 que se prop6e aqui e avaliar a composic;:iio visual e funcional dos sites dos jornais, estudamos 

as home pages e as principals paginas llnkadas a elas, as quais sao parte da publicac;:iio. 0 

objetivo e a verificac;:ao da construc;:ao estetica da pagina, bem como as possibilidades de 

passagens entre elas, a funcionalidade, a disponibilidade e acessibilidade dos t6picos de 

informac;:oes, a objetividade e a clareza, o equilibria e o uso de recursos gnlficos, imagens e 

programas especiais. 
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1.2- A home page 

1.2.1- Jornal do Brasil - http://www.jb.eom.br/ 

0 Jornal do Brasil - JB on-line traz em sua home page a inforrnagao 

de que este foi o primeiro jornal brasileiro na Internet. Via e-mai/ 20 

questionamos sobre a data da publicat(ao, bem como sabre a 

Figura 3 -

Logotipo JB Online 

possibilidade de acesso ao uma imagem de da primeira 

home page. inforrna<;;ao obtida, o Jornal do Brasil on-line 

foi publicado na rede no dia 8 de fevereiro de 1995, mas nao ha 

c6pias da primeira home page do jornal. 0 JB Online e a unica 

versao do Jornal do Brasil para meios on-line. Nunca houve outra 

em nenhurn outro sistema, como 

Aqui voltarnos a questao da memoria, enquanto o jornal impressa e arquivado e vern servindo 

como fonle de pesquisa ern praticamente lodas as areas, inclusive as visuals, no jornal on-line 

o arquivo e formado apenas pelo conteudo, com raras exce<;:oes, como veremos adiante. 

Sande vai atacar o 
des perdido no Rio 

4 -

versfio do site 

anahmdaem 

Ju!ho de 1997 

As primeiras home pages do JB foram avaliadas para este trabalho em Julho/Agosto de 1997 e 

apresentavam-se em frames, mostrando dais logotipos quase juntos, urn localizado no 

do frame vertical, encabet(8ndo o menu principal, ale e composto de urn quadrado colorido 

onde estao inscritas as iniciais JB , que identifica a publicagao on-line, enquanto que na 

pagina, que mantem uma posic;:ao horizontal,e faz as vezes da abertura, o que seve e urn 

logotipo que uliliza-se da mesma tipologia do jornal impresso, padrao tambem adotado 

outros jornais, para manter a identifica<;:iio, porem neste caso o JB usou, para sublinhar o 

logo padrao, uma barra com a mesma sequencia de cores do fundo do logotipo a t~s•uu<Oiuct 

20 
Contato com JB Online: jb@ax. ape. org 
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Abaixo, alinhadas a esquerda, acompanhando a logomarca, vern a data, uma manchete com 

maior destaque e uma chamada manor. Ao lado temos leones, funcionando como clickable 

image maps, construldos especificamente para a pagina, os quais sao links para outras 

sec;:oes como JBinterativo, Achei, Bate Papa sabre Futebol e Charge, estas op<;:6es nao sao as 

mesmas todos os dias. Ainda nesta mesma jane/a, a direita, ha outros do is leones, AJBExtra, 

Saude vai atacar o 
desperdlcio no Rio 

Sande vai atacar o 
desperdido no Rio 

No espa<;:o entre este ultimo leone e o rodape roda um applet em 

5 
Home do Jamal do 

Brasil: apple! em Java 

o das 

manchetes i'N 

a 

em verme!ho 

6 

Clicando na manchete 

in,Jic,;u;iio sO aparece 

qu,anclo o cursor 

do mou:;,<e 

e 
manchele. 

, com dez manchetes 

se alternando, sendo que a tipologia empregada aqui e diferente da usada nas manchetes e 

chamadas principals. 0 frame que fica na vertical apresenta !undo na cor o que da um born 

contraste para o logo JB e para o texto que esta em branco. AI estiio as op<;i:l<lS para Bate-

Papo(chat), Cartas, E-Mail, Arquivo, Assinaturas, Editorial e Duvidas.No rodape da pagina h8 

uma barra com seis anuncios, que o jornal classifica como apoios, e que serao objeto de 

analise mais a !rente. 

21 Headlines App/et ©Per Dahlberg, 1997- http://www.adb.gu.sel-dah!berg/ 



0 design desta home page, que apesar de tratar-se de um site baseado em informa<;:ao, 

citando a classifica<;ao muito bem empregada por Siegel, nao parecia muito adequado a 
categoria, pais o usuario nao tinha acesso, imediatamente ap6s chegar ao site, a um grande 

volume de informagoes. Podia ver apenas uma grande chamada e manchetes que se 

alternavam, a direita, as quais, conforme a configurar;;ao de video empregada, nem eram 

totalmente visualizaveis. 
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A nova home page do JB foi analisada em Janeiro de 1998 e traz grandes mudan<;as em 

termos visuais e com a insergao de alguns recursos que facilitam a pelo como 

o menu drop-down, mas ainda deixa grande parte das informa<;;6es ocultas pelas paginas que 

integram o site, como ja acontecia no anterior, as cores dos fundos o !undo 

do frame vertical passou a ser cinza com as op96es de menu agora Rn'"'''"niarlas em formes 

Figura 8-

leones siiu 
de.sproporcionais 

a pitgina 

de batao na cor cinza escuro e o !exto continua sendo branco, 

percebe-se ai uma diminui<;:ao no cantraste e cansequentemente, 

menor clareza. 0 logo do JB On-line !eve a de cor diminuida 

logotipo do Jornal do Brasillamb&m foi ja nao & uma exata 

reprodur;;ao do logo da publicac;ao impressa, permanece a mesma 

mas com aparentes toques de computa<;;ao arii!ica 

A janela ao lado do frame verticalloi dividida e dela ganhou um 

fundo de cor bege, nela estao posicionados cmHnls fcones como 

Clickable Image-maps, ou seja, que dao acesso aos classilicados, guia 

Clube JB, um servi<;:o prestado para o assinante do jornal impressa; 
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Wall Street Journal Americas, contendo a eaH;:ao do die anterior com arg1urr1as materias 

traduzidas para o portugues, e Curta viagem, um guia on-line de hoteis e pousadas do do Rio 

de Janeiro. Na jane Ia que permaneceu com o !undo bra nco ficou o contetldo 

similar a publica<;:ao impressa, mais atualizado, e aqui uma novidade, um menu drop down 

apresenta todas as segoes do jornal para que sejam acessadas diretamente. 

Os anuncios que ficavam no rodape da pagina anterior nao estavam mais presentes na home 

page analisada logo ap6s a reformulac;:ao do site, entretanto os leones continuam 

presentes em grande quanti dade e superdimensionados. Com a na home page e 

a sa ida da barra de anunciantes , o impacto negativo do excesso de leones foi abrandado, 

mas nao total mente resolvido. 

Em uma das edi96es analisadas toi criada uma chamada na home anunciando uma 

galeria de fotos sabre o caos provocado pelas chuvas na cidade, trata-se de um link para uma 

pagina onde estao afixadas as lotos. Trata-se de fotos feitas no dia anterior mostrando 

congestionamentos e ruas alagadas. 

Este tipo de informagao fica urn tanto sem sentido a principal caracteristica do jornal on-line 

que seria de trazer a informac;:ao, bam como a imagem em primeira mao. Corn certeza o leitor 

ja teria vista estas imagens mais atualizadas atraves dos telejomais do dia da enchente. 

Steve Outing" , urn consultor sabre publica96es na Internet e colunista de publicagao 

especializada para o meio Editor & Publisher Interactive, afirma que para ganhar uma 

verdadeira dimensao como urn maio, o jornal on-line deveria ser sempre a versao mais 

22 http://wwwmediainfo.com/ 
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atualizada da edigao em papel, nunca reutilizando as mesmas noticias, mas dando um novo 

0 Jornal do Brasil e o unico entre os analisados que mantem em sua home page uma 

separa<;:iio entre o Jornal do Brasil e o JB On-line. E como se fossem duas publicagoes 

diferentes no mesmo site. Com a reformula<;:ao visual esta divisao ficou bastante visivel. A 

manutenyao do !undo branco para as principals noticias, ou seja para caracterizar o conteudo 

- T~'>l1'1.110rnlnn.ol.nb:m a •ml.."!.d(', Pt"efeth?-_@'t !l.tm o Jeito 

JL:r~. e vitv-go:~Vel'Th"''tlor d<'d:«a IDW (I Rln l'l"Sti 

m·wro:ml(J J!-:1!!i....!!!t.tl!!!!l![. 

R10 de Janeiro, 8 de Janetro de 19FI8 

j () -

Situa~·iio critica 

tta cidade:com as 

enchente.Y 

causada.v 

pelas chuvas no 

Riode o 

JB cria uma 
de 

e 



classificados e uma op.;ao bastante acertada. Segundo Black ( 1 

cor de fundo para a Web e o preto a primeira opgao para a cor do 

o branco e a melhor 

que ira sobre este 

fundo, enquanto as texturas sao mais apropriadas para revista e CD ROM. 

Nay-Qes Unidas. deram sinal v~rdEi: pal"a 
; que o lraque retorne suas export:agOes de petr61eo ern 
, lim~tado A noticia n8o e boa para os demais 

, pafses produtores que j3 sofrern corn pre;;os 

histonc:amente b:alxos 

rc ln.~··'· de fh1H'tarem por viitios anos com os 
>~.Jrarnlsde luxojaponeses, as amencanos estt.o 
preferindo os rnodelos tradicionais As grandes 
montadoras da A!ernanha estao vendo suas vendas 

'\nchar a carros me!hores por pre~os ma1s 
A fon;a dos alernaes pode durar pe!o 

dando 
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0 programs dB bate-papos do JB Online visa aptoxttmJr 

at!etas e persona!idaOO~:; do pUblico mtema:uta voce 
conver.sa fora e defender seu time de cora.:;:8o, n§o deixe de 
sala de £tl~.Ji\~~!lEgQ!Q, chcando no logo auma 

Figura 12 - Outros links levam para as pclginas de hate-papo e 

musicalidade, aqui o jornal deixa de reproduzir exafamente o contet!do da 

edir.;do impressa para fer um confetldo editorial prrJprio on-line 

Te:ia:Uma olhada no 0\g:a, a maior arquivo 
de 1ablaturas da Internet 

Quem petdeu aT eia Musical n§o 
predsa se !Tiatar_ Bst-a o Arquhto 

com todas as 

Ganhe Cds do Ara ketu 

NoHcias e os Bastidores do cen&rio 

musical no Brasil e no Mundo 
Atualixado em 03J11fiJ3 

Deixe seu recado no MuRal MuSiCaL 
Veja o que esl:!io dn>:endo, ouvinclo, 

cornprando ou procuranclo 

Nova se!lyao· Site de divulgar,.Jo de bandas e t8stas 

altemativss. 

84 
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1.2.2- 0 Estado de Sao Paulo - http:/lwww.estado.eom.br/ 

A primeira edic;ao na rade Internet do 

Jornal 0 Estado de Sao Paulo data de 8 de 

dezembro de 1995, porem, antes de Rede 

o jornal teve outre forma de publicagao on-

hgura 13 - line, atreves do BBS Esltedao, que 

Urn dos /ogotipos usados por NetEstado 
funcionou entre junho de 1993 e janeiro de 

1996. lnfelizmente, segundo informa<;:6es 

do proprio jornal, obtidas por e-mail23
, nao foram guardados registros da interface deste 

produto, que era apresentado em uma tela negra com letras brancas, a continha um menu 

que dave acesso para um breve noticiario do dia , com cerca de seis reportagens, uma area 

para troca de mensagens, um caderno de informatica, um suplemento feminino e uma area 

para download de programas. 

No site do jornal 0 Estado de Sao Paulo, as home pages analisadas durante os moses de 

Julho e Agosto de 1997 apareceram ao usuario com elementos ocultos ou semi-ocultos tanto il 

direita como pare baixo. A diagrama<;:ao da pagina explorava brancos e trabalhave com a 

configurac;;ao de video na resoluc;;ao 800x600 pixels, enquanto o padrao e 640x480 pixels. Se 

bem que padr6es sao para ser quebradas, principalmente em termos de Internet. 

A principal questao aqui nem e tanto a padronizac;:ao, mas a dimensao da paginas, pais 

quando cria-se para a resolugao 800x600 !udo fica muito pequeno se for visualizado em um 

monitor de 14 polegadas, e se este estiver usando a resolugao parJra,J, que lhe garante melhor 

N<!'kRrtado 
<ilgllr<:l '111!1 do>,t ~,,;Mrq-,,, 

r~o!Jn<;& 
Po!toms cm1s e militares de 

Pem;'lmb\lco cederrun ontem il 

emgint1M do govemador 
M\,..i:(llel Arraes e voltararn a 

traba!har no patrulhamento do 

centro d0 Recife Negoc1a~6es 

prosseguem 

23 Contatos feitos com NetEstado - luizoc@estado. com. br 

14 -

Primeira verstlo 

daHome 

do Estado de 

Sao Paulo 

analisada em 

.!ulho de 1997 

vi.'l'Ua!izada na 

800x600 pixels. 



legibilidade, tera que rolar barras(scroll) para ter acesso ao conteudo complete de pagina. 

Black (1997:54) alerta que "e um erro muito comum entre os designers de esquecer-se 

de que mais de cinquenta por canto dos computadores tem monitores pequenos de ate 14 

polegadas" , referindo-se ao fato de que em geral o profissional trabalha com monitores 

maiores e de qualidade superior aos equipamentos destinados ao uso domestico. 

N<r<tErtm.do 
tlffiPtii>"""' dms mwkr1if"O,r 

Po!iciru~;c~'":?,, ~~code 
P~milll:WucD cednam 6tllem a 

eY.Ig8ncias <h govemador 

Mlguel Arrae> ~ vokaram a 

"'''"'m"' P"<ruil'ru"'"'" do 
pros~eguem 

Motw..ich~perFH 

15 -

nece5;sd:rio 

alterar a 

COJ?fi!(UYCU,YfO 

para 800x61!0 

melhor 
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Optar porum espago diferente do padrao e uma escolha de composigao visual na tela, hil 

contudo o outro lado. Se o usuario pretendesse ler mais de um jornal on-line alem do Estado 

de Sao Paulo, ou desejasse pesquisar outros sites, ao mudar a COillii;Jur<aga,o do video para 

uma resoluvao de 800x600, conforme recomenda<;ao encontrada na inferior da home 

page do jornal, para que esta seja melhor visualizada, poderia, ao passar para outra 

publicagao, ser necessaria voltar a configurar;ilo anterior, pais agora esta e que nao se 

apresentaria bem. 



Tal situagiio poderia ser encarada como uma estrategia, uma medida intencional, a lim de 

diferenciar a publica<;:ao. Por outro lado tambem poderia ser vista leitor como urn certo 

autoritarismo, pois niio e multo agradavel durante a navegagiio ficar recebendo orienta.;:oes 

do tipo fa<;:a isto, mude esta configura.;:ao, carregue tal programa. 

Muitas vezes o usuario desists do site. Particularmente acho que a configura<;:ao padrao, 

640x480 pixels e mais adequada, principalmente para jornais, onde em h8 grande 

quantidade de informagoes, pois o texto fica mais legivel. Quando o usuario nao acatava a 

recomenda.;:ao e nao executava a alteragao da configuragao o que acontecia e que a pagina 

nao era bern visualizada, ficando com uma grande parte oculta, sendo necessaria utilizer as 

barras de rolagem, tanto vertical, como horizontal, para chegar a de!erminados menus. A 

pagina do Estado tambem recomendava textualmente o uso da versao 3. 0 do browser 

Netscape Navigator. 

16 • 

ver:;;iio mlo 

favorecia a 

87 

Consulte o n.avo Manual tW R~ e Estilo vi,\1,rali2raqi'.io de 

Pl.auo afiiO politica 

e greve de PM:s 

Grupo sugere julgamento de 

polic.1ais pela Jugtl~a c:omnm 

e redw;ii.o de diferenyas 

sa.laoms 

erupata em 0 a 0 

t•:m:\ 0 Milan 

Guga qMr wr o mellwr do 

mundc 

era 
neces·sclrio 



88 

A abertura e identifica<;:ao da primeira versao analisada do site do Estado em sua home page 

esta a esquerda e no alto, com o logotipo tradicional do jornal e a data, entre as duas linhas 

esta a expressao NetEstado, como uma identificagao da versao on-line. 0 conjunto aparece 

alinhado a esquerda sangrando uma mancha de fundo na vertical e na cor bege, tambem 

posicionada a esquerda, a qual contem um menu com as indicagoes dos links que auxiliarao o 

usuario em sua navegagao pelo site. As opgoes encontradas eram: Estadao, Suplementos, 

Colunistas, Editoriais, Especiais, Arte Digital, SuperQuiz, Pesquisa, Manual de Redagao, 

Clube do Assinante, Variedades, Grupo OESP, Fale Conosco, Forum, indice. A principia, este 

menu parece um frame, mas nao o e na home page, ja nas paginas seguintes torna-se um 

frame vertical , assim como a logomarca, agora sem a data torna-se um frame horizontal no 

· topo. 

Na home page, a direita ha um quadro vertical com um fndice, que traz os seguintes topicos: 

assine o Estadao; english section: Brazil this week; Agencia Estado: ultimas noticias, previsao 

do tempo, astral Quiroga, campeonato brasileiro, informatica, viagem, autos; destaques: The 

New York Times, cartilo adicional do Clube , CD-ROM Help! . No centro h8 uma maior 

explorac;:ao do branco, espac;:ando as chamadas de primeira pagina, fotografia e image maps 

com links para The Wall Street Journal e radio Eldorado, ha tambem um aviso informando 

sobre o enderec;:o da pagina e logo abaixo roda um apple! em Java que alterna algumas 

chamadas. No rodape mais um conjunto de botoes dao acesso a Agencia Estado, ao Jornal 

da Tarde, a radio Eldorado, ao diretorio Estadao, que contem as opc;:oes classificados, listas 

amarelas, roteiros: divirta-se e guias, assinaturas. 

Uma nova versilo do site do Estado de Sao Paulo estreou na Teia em 4 de dezembro de 1997, 

ainda usando a resoluc;:ao 800x600 pixels, mas de acordo com informac;:ilo do proprio jornal, 

buscou-se, atraves da diagramac;:ao nessa resoluc;:ao, obter um melhor resultado, evitando o 

scroll lateral em 640x480. 

As mudanc;:as foram grandes e tornaram o jornal mais rico em informa<;:ilo disponfvel, a 

diagramac;:ao destaca as editorias e as principais noticias com pequenas chamadas. 

0 selo ex-libris que estava no topo do menu a esquerda, e que era uma reproduc;:ao exata do 

selo estampado na edic;:ao impressa, agora aparece estilizado, colorido e indica o indice de 

noticias, ou seja e um link. A logomarca com o nome da publicac;:ao esta centralizada e 

continua sendo mantida a tipologia do jornal impresso, a data esta logo abaixo e ao lado esta o 

link para as (Jitimas Notfcias, aqui e empregado um miniaplicativo em Java com as chamadas 

das ultimas noticias e seus respectivos horarios de atualizac;:ao alternando-se, ao clicar neste 

ponto o link leva a pagina com as ultimas atualizac;:oes. 

No topo da pagina ha a identificac;:ao da publicac;:ao on-line NetEstado, ao lado desta os 

enderegos, ou lqcalizagao (URL) do site, que sao dois , www.estado.com. br e 

www1.estado.com.br, ao lado, no topo a direita um anuncio institucional referents aos 



Figura 17 -
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l''igura 19 -

Novo site mostra mais 

op~'iJes de acesso 

quando o cursor do 
mouse est it sohre o menu 

Figura 18 -

Aa•ar.1m.·iada pdgina 

res<'Jill<;do 800x600 

Pre~os subiram 
21 ,2"'/q no ano passado 

A mfla.;ao media de 1997 ficou 
em 4,8%, mas a alta (las tarifas 
impediu que Sfio Paulo 
regislrasse o merror ind,•ce desde 
1939, as chamadas te!efbmcas, 

por exem,o!o, subwam 'f ?6% 

Cnse fmanc:ewa leva p§mco a 
lndont:s1a 

Tefesc:Dpio Huble 
aurora de Satumo 
espet:kulo provoudo pe!o~ , 

!illii'll*'iiiilid:i~\i)'~··"'~"'i"' .. , ......•.•. 

classificados do jornaL A coluna vertical a esquerda, que antes na home page nao era um 

frame, agorae e tem um !undo azul, cor que predomina na pagina, nro.oc.,nt<>nos detalhes 

gralicos, como barras, lias, caixas e alguns textos. 

0 Estado mantem uma area no site para reportagens especiais, as sao feitas 

exclusivamente para o site. Outre dileren<;:a da edic;:ao on-line para a mr1rRss.A e a pagina 

90 

Forum, onde o leitor pode opinar sobre diversos assuntos em paula, e uma outre forma de 

particic;:ao direta do leitor, alem do e-maiL Entre os jornais analisados, e o unico que tambem 

disponibiliza uma op<;ao de leitura no idioma ingles para colunas como politica, economia, 

esportes e algumas reportagens sobre temas brasileiros, o que demonstra uma melhor 

adapta<;:ao a Web, onde o idioma que prevalece e o Ingles, bern como a preocupa<;:ao em estar 

tambem informando o leitor de outro pais que tenha interesse nas notlcias sabre o Brasil. 0 

usuario da Internet tambem encontra no site os suplementos que "r:''m'c"r'h".m a edic;:ao 

impressa, com excec;:ao de Marinha Mercante. 
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0 Estado de Sao Paulo tambem eo unico entre os jornais on-line analisados a disponibilisar 

um mapa do site. 0 link encontra-se na berra de menu da home-page. Esta e urna in!ormo<;:ao 

importante para guiar o leitor, contudo , em um site baseado em informa<;:ilo, o que se procura 

e notfcia, ao chegar ao site, o leitor quer ter acesso as informa<;:oes e nao tera interesse 

mapa. Este recurso, e importante como guia, mas talvez mais adequado a outros tipos de 

sites. 

Figura 21 -
Sup!ementos. como 
il?fhrmtJtica. rambem 
acompanham a 
on-line do E~tado 

Mgura 20 -
l{:rs{fo em ing!Cs 

apresenta as noticias mats 
importantes das 
principals editorias 

22 
Mapa do S'ile. hom recurso 

para sinaliza~·fio, mas talvez de 
pouca aplic(f(,x?o em site de 

jornal. 
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1.2.3- 0 Globo - http:llwww.oglobo.eom.br/ 

Na rede Internet a primeira edi<;ao do Globo On-line foi publi<:acla 

Figura 23 -

Um dos logotipos de 
0 G!obo On 

em 1 de julho de 1996. Antes da rede o nao publicou 

conteudo on-line, mas ja fazia prestagao de alguns servi<;os de 

tempo real, vendidos para empresas atraves da Agenda "''c•uu, 

utilizando linhas privadas e BBS. Estas foram 

fornecidas por e--mai/ 24 Atraves deste canal de comunica<;:ao o 

Globo On sempre respondeu quest6es a publica<;ao, 

como veremos outras citar;:6es de contato adiante. 

A edi<;:iio on-line apresenta 99% do conteudo da edi<;:ao impressa, mas na Web o jornal 

tamoom tem conteudo pr6prio, chegando a ser maior que o tradicional em papel. Os 

suplementos tambem estao presentes nas duas edic;:oes, porem o conteudo on-line recebe 

uma formatac;:ao diferenciada. 

24. 

verstlo 

analisada da 

iii ,;·:~~~ o~r=~!!!~~~~~~~~!!!!!~'c:iiwf:Home Page de 
0 GloboOn 

A primeira versao analisada da home page do Globo On tinha tres frames. Dois deles 

funcionavam com menus especificos e no terceiro o leitor visualizava a opr;:ao na qual havia 

grande logotipo que e composto da logomarca do jornal impressa colocado sobre uma 

de um globo, com a palavra On nas cores verde e amarelo. 

A segunda versao apresentava dois frames horizontals, no topo da um frame mais fino 

tem fundo azul e traz no centro o logotipo, mantendo a logomarca do jornal impressa com a 

palavra On formada por cabos verde e amarelo, posicionada a direita do mesmo e com 

" Conlato com Webmaster- G/obo On: webmaster@ogiobo.com.br 
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de editorias, no canto direito um batao OK confirma a op<;ao marcada 0 frame inferior 

apresenta as op<;6es escolhidas pelo usuario, tais como textos, imagens, links internos e 

externos, Mesmo estando em outras paginas o frame do tapa se mantem deixando ao usuario 

a op<;ao de ir para outra editoria 

@I~ 

ilJ;RiQ 

1fp Economia 

'"~ 
-;tf AM e Diyersao 

<f) Q...M.iJ.llilQ 

iil) Em fot"ma 

i\P Carro etc 

4P Bqa Viagem 

41' !Rlili 
$ Q.runillQ 

jj~ 

'ill f2illm 

2(J -

Nojrame no 

da pdgina hG o 

menu drop down que 

neJ'mile ao usuclrio 

mudar de editoria 

Na home page, denominada capa do site Iemos local e data e novamente o logotipo descrito 

acima, em maior dimensao. A esquerda deste quatro bot6es, em acesso a outras 

paginas e estao identificados como Plantao, Primeira Pagina, Webcasting, Netcharge, Abaixo 

alinhado a esquerda Iemos as mesmas opg6es do menu drop down, que estando na home 

page fica posicionado na opgilo Capa, agora todas visiveis com uma pequena imagem em 
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forma de bola na cor laranja a esquerda dos nome, como se fossem bot6es. Sao alas: o 

Rio, economia, esportes, arte e diversao, informatica, mundo cyber, 

assinante, navegagao, expediente, o mundo, em forma, carro, boa "i~n~>m 

comida, galera, Rio show, a empresa, GDA e chat. 

ciencia, clube do 

opiniao, 

Ao lado estao as principais manchetes acompanhadas da identificat;:ao das editorias, as 

tambem sao links que levam as respectivas segoes para o acesso ao texto e demais 

informa<;:6es a respeito. 
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No Globo On tambem M um sugestao para que se mude a configura.;:ao do video para 800 x 

600 pixels, entretanto esta indica<(ao nao esta na home page, esta em uma pagina que explica 

a navega<;:ao pelo site, porem, mesmo nao se alterando a configuragao, a pagina e bem 

visualizada, explore bam os brancos e necessita do uso da b<ma de rolagem somente na 

vertical. 

apresentava mais anunciantes na home page, ja uma terceira traz um anuncio da Petrobras 

em um grande banner que ocupa 11,30% da area de tela, esta posicionado no centro e no 

topo da pagina, em fundo verde traz do lado esquerdo algumas fotografias que se alternam 

tendo o nome da empresa como uma legenda logo abaixo da folo todo o restante do espa<;:o e 

ocupado pelo enderet;o URL da empresa em grandes letras na cor branca 0 banner e 

sensfvel, portanto um link. 

Tambem foi mudado o posicionamento do logotipo 0 Globo On, agora alinhado a esquerda, 

mais de tres novos bot6es foram colocados junto aos quatro que haviam anteriormente. A 

grande novidade nesta nova home page e a possibilidade de ver imagens atualizadas de dues 

localidades da cidade do Rio de Janeiro. 0 Globo On , tambem como o JB On-line, apresenta 

um pequeno numero de informagao direta, isto e explfcita, na home page. 0 usuario tam que ir 

buscar estas informa<;:oes em outras paginas. 

Figura 29 -
Home page de 0 (Jfobo On apresentou uma gronde refimnufa,>tio e 
depois pequenas alteray()es durante o periodo de anitlise do site 

'} u i c 
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Figura 31 -
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1.2.4- Folha de Sao Paulo - http:l!www.uol.eom.br/fsp/ 

A F olha de Sao Paulo colocou seu site na 

FOLHA DE S.PAULO 
rede em julho de antes da Internet 

nao !eve nenhuma forma de publica<;:aa do 

canteuda do jarnal on-line's 0 jornal 

mantem a edi9ila de !ados as seus 

suplementos nas dues versoes, papel e 

on-line. 

n wmt J 2 -

Logolipo da l;i,fha de S.Paulo 

Na home page da Folha Iemos ao !ado esquerdo do logotipo urn link para pesquisa nas 

edigoes anteriores, e do !ado direita o link para visualiza<;:ilo das capas das edi<;:oes irnpressas, 

que silo duas, uma vez que a edigao de Sao Paulo pode canter informa<;oes mais recentes do 

que a edi9ao nacionaL A pagina tam uma foto a esquerda com legenda, que e urn link para a 

materia integral situada em outra pagina. No centro estao tres chamadas com as respectivas 

editorias. A direita h8 um indica geral para as editorias da publica((ao como opiniao, painel do 

leitor, erramos, brasil, mundo, ciencia, dinheiro, cotidiano, esporte, agrofolha, 

charge, e quadrinhos, bern como de seg6es exclusives da edigao on-line. como e-mail, 

links da semana, forum, grupo Folha, axpediente, assinaturas. 

Figura 33 -

Policli.Js d"is decidem: 

p-..remSP -Planalto reprova 
dedarayOes de h.1Iott.a 
c~ 

PF nao trent provas para 

indiciar professor 

A Fo/ha de Sao Paulo On-line apresenla a maior 

semelhanra com a publicw;tio impressa, entre osjornais ana!isados 

25 As informaqBes foram dadas via e-mail por Maria Ercilia: ercilia@uol.conlbr> 
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~!!~~,~ ~·····~~~~~~~~~~~·····;:!CpJj J<igura 34 -
""'''' ::~:- ,5 >' 0 Site da hJ!ha 

FOLHA DE S.PAULO 
Cotidfano 

".":''-2'-"-"="-- Curriculo 1111 MEC llltlul crit!ca ao commmismo 

Cai intenc;ao dos 
paulistanos de 
doar seus 6rg8os 
Cotidio1ng 

Uminar suspende 
calote na educa,ao 
&ill! 

Estata1s vao ter de 
cortar mais cle R$ :l br 

pttssou por poucas 

a!ter£u;:6es durante o 

periodo de analise 
(.Ju!ho!97a 

Setembny98), 

Pequenay alterarne8 

foramfeitas, como a 

mtuian1;a da 

localizat;:c"io "" '"'"' 

proprio grupo e um terceiro de anunciante_ Esta e a parte visualizavel em tela sam mexer na 

barra de rolagem Acionando este batao surge no rodape novamente um indica agora 

apresentado em formate texto, o que o lorna acessivel para quem navega sem imagans, e uma 

nota em link para a edigao on-line explicando que esta contem os textos e anuncios 

classificados da edi<;:ao em papel, mas apenas parte das fotografias e infograficos das edi<;;6E>S 

para impressao, entretanto coloca a disposi<;;ao do usuario as edi<;:6es integra is do jornal desde 

modificagoes 

foram feitas na home page da Folha e sao referentes a diagrama<;:ao do ponto de vista visual, 

com alterac;ao no posicionamento da foto e das colunas_ 

Des quatro publicagoes, a Folha de Sao Paulo On-line e a que mais se parece com a 
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em forma de 

imagem, a fim de manter a tipologia e a identidade da marca, bam como a propor<;;ilo desta em 

rela<;:ilo ao suporte telae ao conteudo, alem do posicionamento da data abaixo e de 

emprego de urn fio, na cor vermelha, separando o cabegalho do corpo da edi:<;:ilo, remelem a 
imagem da edi<;:ao impressa. 

Analisando a home page do jornal a impressao e de que estamos diante de urn exemplar do 

jornal dobrado, como ficam acondicionados nas bancas. Percebe-se que a Folha faz o que 

David Siegel (1998:35) denomina urn eficiente uso de metafora, paise familiar ao visitante do 

site, fazendo com que ele tenha maior seguran<;;a anquanto explora o conteudo e busca as 

informa.;oes desejadas. 

fmjliliJiJJEll~'~t~Bmelmt'm~M 'i"MS'hf-'1~~ 
!JlHMA$ NOH<:!A~ I (lAH!fiUH\0~ I JORNA!~ llltV!SHI,~ 

Maluf lid.er::~ 
f1l.Wl 

Fita revela tentativa de 
compra de voto na PB 
~ 

Presos Wm dif!Culdade 
para obter semi-abetto 

35 -

HomePageda 

!0(;/ha: 

semelhan(Xt com 

_u umjornal 
<J:, ·! drJbrado 

lnfelizmente neste ponto o leitor encontrara uma barreira, pais alem da nn,nri~ home page e 

da pagina Web com as chamadas das Ultimas Noticias, nao conseguira outras 

paginas, uma vez que o jornal limitou o acesso ao seu conteudo aos usuarios assinantes do 

provedor UOL- Universo Online. Quem nao lor assinante, ao tentar lazer urn link para ler 

uma reportagem anunciada na capa, tera em sua tela uma desagradavel mensagem de acesso 

negado, sugerindo que se fa<;a a assinatura do servi<;o para poder ler o conteudo deste jornal 

on-line. 

1.2.5- Home pages: ;:malise comparada 

A Folha e entre os quatro jornais analisados o unico que restringiu o acesso ao conteudo, 

sugerindo que o leitor a pague pelo acesso, os demais jornais nao ap1·esentam restri<;:oes e 

informaram que nao ha intengao de cobram;a de algum valor pelo acesso a edi<;ao diaria on

line. 0 Globo apresenta esta decisiio como uma politica da empresa, afirmando que uma vez 
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Figura 36 

Pdgina que aparece 

durante a !entativa de 

site da Folha no cavo 

de o lei tor nilo s·er 

assinante do Universo 
OnLine: sobre 

aces·so exclusivo ao 
a,<.;,")'inante e oi<?rece 

assinatura corm; 

rmov,?d<!r de acesso e 

serFify'o on -fine 
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acesso a este conteudo mediante pagamento de uma assinatura. Tanto no Globo On, como no 

Estadao h8 pianos de estipular uma taxa que seria paga por pesquisa on-line realizada nos 

arquivos, assim que estes estejam totalmente disponiveis na rede. 

Levando-se em considerac;:ao o posicionamento de fotogra!ia na home page, entre os 

jornais, a Folha e o Estado- este com a nova versao do site, obtem os melhores resultados. 

0 Jornal do Brasil nao utiliza foto na abertura, 0 Globo On, na maioria das visitas ao site nao 

utilizava tambem, eo Estado, na primeira versao do site posicionava a foto de forma que esta 

nao podia ser totalmente visualizada ficando parcialmente oculta, tanto na lateral horizontal, 

quanta na vertical, na nova versao do site a ccloca<;:ao ficou melhor Entretanto, a !otografia 

empregada na home page dos jornais, geralmente e a principal fotografia da capa da edi•cao 

impressa, o que nao chega a acrescentar em termos de informa<;;ao, para quem tem acesso a 
edit;:ao em papeL 
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As quatro publica<;;oes exploram bem o uso de indices, como sinalizadores da naverla,;ao do 

usuario. Este e um recurso proveniente do meio tipografico, mas que tem ainda maior 

aplicagao na Web, pois indica os caminhos do site e os links disponiveis. 0 usuario~leitor dos 

jornais analisados consegue ir para outra editoria ou segao de seu interesse atraves das 

conexoes proporcionadas nos indices, desde que este acesso seja livre. 

Em termos de atualizar;;ao das noticias da home page todos os sites dos 'm"'''s analisados 

deixam a desejar e mostram que ainda nao exploram total mente a questao temporal do meio 

em que estiio inseridos como veiculos de informagao. Ao que parece a atualizar;;iio das 

noticias ficam restritas em geral a pagina de ultimas noticias com seus retlpElC!ilvos textos 

linkados, em geral, nao ha renova<;:ao da home page durante todo o dia a mesma diagramagao 

com que a pagina foi colocada na rede permanece ao Iongo do dia. 0 Globo On explora um 

recurso temporal a mais, com a disponibiliza<;:ao de imagens obtidas em pontos da cidade 

atraves de webcam, as quais sao atualizadas durante todo o dia. Ha tempos era comum os 

grandes conglomerados de informa<;ilo publicarem edi<;:oes vespertinas de seus jornais, que 

continham as informagoes mais recentes do que a matutina e tambem um conteudo 

diferenciado em termos de abordagem das noticias. Este habito foi "h"n'inr1Min 

meio possibilita no minima sua retomada. 

mas o novo 

Show: The Krents e Cata!au tocam rock bS.Sh::o 

Teatro: "Sob o Sol. .. " leva epico indlano ao sertfio 

Gera! que 

aparece na home 

page a 
esta JH'lgina, (~ 

necessdrio rofar a 

harrapara 

j visualizar as 
editorias com suas 
respectivas· 
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Figura 42 -

t'J:W~~~ji~, :J i'Orum, pOginas onde o 

j deixando a sua opiniliu sobre o.Y assmti<Ni 

em paula e tamhi!m pode ler a opinido de 

/t;; Ct''Yt A outros leitores. No E:stado e do 

sile dojornaf e para ver todOS' US /emas J 

na 

Folha , apesar de haver um link na home 

page, e uma pGgina do y.,'fte do Universo 

Online, a sele~:clo dos lema:;; Cfeita em uma 

J 
janela especifica, 0 que e uma boa 

mas a apanJncia geraf r} Cot?flrsa 

com tantos boti'Jes. 
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Figura 43 -
Montagem com as prir•ndras 

paginas de 0 
Globo e Folba de S. Paulo 

1.3- A primeira pagina impressa: metafora 

As home pages dos quatro jornais analisados nao sao exatamente urn espelho de primeira 

pagina da edi<;;ao impressa, como ja vimos, a Folha e a que mais traz esta referencia, mas nao 

e identica. 0 Globo On e a Folha de Paulo trazem em sua home page um link para 

visualiza.;:ao do fac-simile da primeira pagina do jornal impressa. 

No Estado de Sao Paulo nao ha opyao para a primeira pagina da versao impressa, na propria 

home page ja estao as principais chamadas das materias, com links para as mesmas em sua 

edigao complete. 

0 Jornal do Brasil tambem nao traz urn link claro para a apreciac;:ao da primeira pagina da 

versao impressa. Tambem nao traz todas as chamadas em sua home page, a primeira vista 

nao ha uma indica<;:ao de como chegar ate elas, depois de uma na,,e,Iac;:ao intuitive, passando 

Figura 44 -

Folha: imagem fac
simile da capa do 

jon1al impres·so can-ega 
· rapidamente. Nota-se 

-

simi!aridade.v entre as 

dua.Y editr·Oes da me.•;ma 

data 

FHC adia rdorm1da~o 
nas poli:cias -f'M1 f(lcha pacott (k 

5<:<coxTII il T ailfuldia -Pitta lilma RS: 135 mi 
para pagn :>mlde e lix& 
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Figura 45 -

recusam 
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0 Globo On ap,r·esren/.a imagem da 
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f'lgura 46 -

Edipio on-line da mesma data: 

manutenyllo da chamada principal 
# ~·- .. ~~J5~~:~ 

o cursor do mouse sabre a tela, percebe-se que o logotipo do jornal e uma imagem sensivel, e 

ainda que a manchete da home page tambem e um acesso, ambos levam para o que o 

denomina primeira pagina, onde estao as principals chamadas da ediga<J, sao as rnesmas 

estarnpadas na primeira pagina da edic;;ilo impressa, mas nao se trata de um fac-simile, 

apresenta urna diagrama<;:ilo diferente e nao h8 lotos. Abaixo de cada 

noticias M urn link para a editoria do assunto, como esportes, 

Na Folha a imagem a carregada rapidarnente e he opc;;ilo para sever a 

edic;;ao nacional e da edi<;:ao Sao Paulo, que conforme informa<;:oes do 

dilerentes, pois a ultima pode canter latos rna is recentes. 

ou grupo de 

economia. 

pagina da 

podem ser 

A imagem de prirneira pagina impressa do Globo e mapeada, todas as noticias e fotografias 

SaO SenSfVOiS ao mOUSe, iS!O El, !em linkS que levam aS malariaS CCliTA•~Flf1nriAr11A< entretaniO, 

isto causa urna ceria dernora para que toda a imagem da primeira visualizada e 

clicavel. 

A inclusao da imagem da primeira pagina impressa como um link na edi,cao on-line vem 

demonstrar exatarnente que nesta fase inicial no novo maio, hil necessidade ern manter um 

vinculo corn o meio anterior e desta forma garantir que o usuario-leitor sinta-se de certa forma 

familiarizado corn a publica<;:ao. 
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As quatro publicagoes apresentam em sua haem page opgao para que o leiter saiba das 

ultimas noticias, este t6pico e de grande importancia, visto que marca a diferenga de 

temporalidade entre a publicagao on-line e a impressa, pais e possfvel saber des ultimos 

acontecimentos, os quais s6 estarao na edigao impressa do dia seguinte. Tambem devolve ao 

jornal, porem na versao on-line, a capacidade de informer de imediato, fungao que havia 

perdido inicialmente para o radio e depois para a TV. 

A atualiza<;:ao das ultimas noticias colocadas nas paginas das publicagoes na Web, com 

referenda a temporalidade e mais eficiente comparada as outras midias tradicionais. A TV s6 

insere chamadas jornalfsticas fora do honlrio previsto quando o conteudo e apelativo ou 

catastr6fico. 

Algumas emissoras de radio ate trabalham com urn grande volume de informagao atualizada, 

mas nao tern side esta a linha editorial da maioria. Apenas na TV segmentada, transmitida via 

cabo ou via satelite e codificadores de sinal, e que M noticiario ininterruptamente, caso da 

CNN, mas ainda assim existe todo o processo de produgao e edi<;:ao de material. 

Na primeira analise efetuada, levando em considera<;:ao a antiga home page do Globo On, o 

acesso para as (Jitimas Noticias encontrava-se melhor configurado no Jornal do Brasil e na 

Folha, com palavras chaves como AJBEXTRA, apresentado em forma de logotipo e na 

objetividade do termo de acesso Ultimas Noticias, respectivamente. 

A primeira versao analisada da home page do Estado a visualizagao desta opgao s6 era 

possivel se fosse feita a mudanga de configuragao de video ou se fossa acionada a barre de 

rolagem horizontal, porque apresentava-se oculta a direita, o acesso tambem era possfvel 

atraves da palavra chave Ultimas Noticias. A nova home page do Estado ja nao apresenta 

mais o problema de ocultar informa<;:oes e o acesso as ultimas noticias esta bern mais visfvel. 

No Globo a op<;:ao era bern visfvel, porem nao era clara, pois estava em urn batao denominado 

Mais Noticias, o que nao passava a ideia de que ali estavam as mais recentes notfcias. Com a 

reformula<;:ao do site este t6pico foi alterado eo batao que da acesso a estas informagoes 

passou a ser denominado Plantao, o que o coloca em termos de configura<;:ao no mesmo nivel 

de funcionalidade e visibilidade do JB e da Folha. 

Ao clicar nestas opgoes o usuario e levado para uma outre pagina Web, e aqui Iemos solu<;:iies 

bern diferentes adotadas palos jornais para a apresenta<;:ao das manchetes, bern como para o 

acesso as materias. 

A pagina da Folha traz no topo a berra de menu do Universe Online, logo abaixo, alinhado a 

esquerda urn logotipo foi construido com a figure de urn rel6gio fazendo o fundo para o termo 

Ultimas Noticias, aqui poderiamos inferir que a Folha estaria tentando continuer com o 

procedimento de empregar metaforas para a construgao do site, mas nao conseguir urn born 
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I•(Jfha: link para 

u~tume~,, NoticitL\' 

!evtt para pclgina 

10h16 - 5/fl/1997 Fotos refazem viaqem de M&xio d® Andrad§l <ao NE 
f0h13 . 5J8f199T israel ataca de novo Ubano e mata 2 civis 
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o texto integral da 

cham•adc1, mas o 

aces·so passou a ,-,·er 

91140 "5/3/1997 : 
9h33 -51811997 Presid~rrtS~u~~i~- g~clil-~..ffit'iliY~LP.Rrii&Qd~lor 
9h20 - 5!Th'1997 Kuerte-n iooa walrn Aggssi em tomeiq rqs EUA 

9h16. 5/8/1997 lnverno QiHmliLs!.mru.ba inll~aQ.Q..rrt..$5o Paulo 
8h47 -518/1997 ~!Jit!.9L~.M..lli!lH!.!itL~J1bate DJLBiV. 

Dois geradores de oxig0nio da Mlr se rompem 
9h40 -5!e11997 

Reuter lAP 
De Moscou 

'> a'J'•·. res·trito, 

Dois geradores de oxig§nio da esta~Eio espoe~al Mir se rornperam 
nesta ten;a-feira: (05}, met:;; a tripuiay&o nao esta em peri go o 
controle da missao que manteve os pianos de lan~amento da oquipe 
que vai substituir os dois cosmonautas russos_ ''lsso j8 ac:onteceu mil 
vezes antes portanto nao vaie a pena fazer muito aiarde", disse Viktor 
Blagov. diretor de controle de v6o "Sim. n6s estarnos preocupados. 
sirn, mas temos experi8ncia enorme nos ombros para !idar com oste 
problema." 

resultado, chegando com a imagem do rel6gio apanas para uma sobre a 

temporalidade. Entretanto, esta pagina nao e uma exclusividade do site do jornal, esta 

disponfvel no site do UOL , eta tem seu conteudo fornecido pela Agencia F olha e pel a 

Reda<;lio do UOL, conforme informat;ao que consta no pe da pagina. 
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Nas primeiras paginas analisadas da Folha, ao lado do logotipo de ul!imas noticias on'"'Q'''~ 

urn anuncio grande que chegava a chamar mais a atenc;:ao do que o que inti!ulava a pagina, 

pela dimensao, pelas cores e palo efeito de animagao das letras. E ao !ado deste havia a 

informa<;:ao sabre a data eo horario da ultima atualiza<;ao geral, o que parece uma informat;ao 

ate redundante, pais cada chamada de notfcia apresenta urn horario e ainda links para noticias 

especificas como esportes, informatica em outras paginas do site. """ "n"~ mudan<;as foram 

introduzidas na apresentac;:ao desta pagina e o grande anuncio no topo loi substituldo par 

varios pequenos anuncios ao lado das manchetes. Gada chamada e uma conexao que leva 

ao texto complete. A partir deste ponto o leitor que nao e assinante do 

obstrufdo, a menos que faga uma assinatura. 

tam seu acesso 



l'lgura 511 -

Primeira versllo ana!isada de 0 Cl!vbo On trazia 

v link para as noticia:\' mai.v recenfe.v ern palavra 

chave 'A4ais· Noticias' 

• 05ffl8J97 09h41m HAMAS AMEAQA !SGAEL COM NOVOS 

!i[~NTADOS 

• U5!fJ8!91 69h3Dm v6os DA PON.T£J.?..ER...£AEAB.IflY1 
LOT ADOS PARA 0 RIO 

05!U8/97 09h3llm cEu NUBLADQ_fiEMPEF..6I\lB!Lf;.M 

DECLINIO NO RIO 

• 05f00!97 09h30rn AEROPORTOS E\J.tiQQMbM 

NOF~MALMENTE NO RlQ 

• 05f00197 09h25m MJ.CIJ2ti.IJ.LGA HOJE BALA.NQ8 
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i ~~~!~~~~~~i~~~~~g~~~g~~~~~~~~~~·~ A nova versiio usa o 

termo 'Pkmtl'io "que 

parece hastante 

apropriado. Cada 
chmnada t~ um link 

para o texto completo. 

\/OOS !lA PONTE AEREA PARiliM LOT ADOS 
PARAORIO 

sl\0 PAULO, 5 · Os avi5es que fazem a Ponle Aere.a 
er~tre Sao Paulo e ~~io de Janeiro estao decolando 
lotados rumo ao Aeroporto Santos Dumont. 0 
passageiro est& enfrentando pequenas fi!as para 

rassar no "check·in" No Aerormto lnternacional de 
Sao Paulo, em Cumbica, Gueru\hos, o movimenlo 
tambim i ioteoso. Avisibilidade local esli na morca 
dos oito tni1 metros e a temperatura em 16 graus 

Os rlemais aeroportos do Pais estao operando 
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A mudan<;:a da palavra-chave no Globo On de Mais noticias para Plantae foi urn grande acerto 

na remodela<;:ao do site. Uma unica palavra jii transmite a ideia de que ali estao as mais 

recentes e importantes informa<;:6es. Ao clicar no batao plantao surge no frame principal a 

relagao das ultimas noticias com a data e respective horiirio de atualiza<;:ao, para se chegar ao 

texto basta clicar na chamada. 

0 Jornal do Brasil, conforme jii mencionado resolveu bern a questao do acesso as ultimas 

informag6es atraves do leone AJBEXTRA, entretanto ao chegar a esta pagina, depara-se com 

dois frames horizontais, no superior deve-se rolar a barra para poder ver as chamadas que 

tambem sao acompanhadas do horiirio em que foram atualizadas, c/icando sabre uma delas o 

. texto apareceni no frame inferior, mas a legibilidade nao e favorecida aqui, pais e necessaria 

ficar alterando a dimensao dos frames, ou ficar acionando barras de rolagem. 

As ultimas noticias no Estado estao dispostas em urn frame da Agencia Estado, nao havia 

informagao sabre a hora da ultima atualizagao geral, porem as chamadas ja indicam o horario 

em que foram colocadas na pagina. Aqui tambem ao clicar sobre uma chamada pode-se ter 

acesso ao texto relativo a ela. Percebe-se aqui simplicidade e eficiencia, oferecendo ao 

usuiirio o que ele busca. 

As piiginas Web que contem as Ultimas noticias nas quatro publica<;:6es analisadas nao 

apresentam criagoes especiais em termos de design gratico. 0 Estado e que traz como vimos, 

a melhor apresentayao, pela simplicidade, aplicando apenas alguns recursos de vinhetas para 

cada editoria, que sao colocadas como urn selo antes do texto da noticia. 

Na Folha percebemos urn problema, como esta piigina nao e exclusiva do site da Folha, mas 

pertence ao Universo Online, nao ha urn menu com as editorias e se<;:6es do jornal, nem uma 

opgao para que se possa voltar a home page. 0 menu, em forma de texto simples, 

apresentando no pe da pagina e do UOL, assim como a barrinha no topo da pagina. Para 

voltar a home page da Folha s6 atraves do comando back do browser. 

JB On-line, Globo On e o Estado de Sao Paulo mantem junto as respectivas paginas Web de 

ultimas noticias o menu com as segoes do jornal, mantendo a identificagao da publicagao 

bastante visivel e facilitando a navegagao do leiter. 
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Na verslio anterior do site 

do as (Jitimas 

1 ]j~J~~~~~i~!~~~",, 'C''' ' ' ' cdl Noticias sclo atuaiizadas 

em da AgCncia 
esttufo, titulo51 s·tlo links 

sao P"'tdo- A infta~ao despencou no m€h de julho em 

Sao Paulo. 0 fndice de ptet;:os medido pela funda~ilo 

lns1ilutn de Pesquisas Econ&micas da USP (Fipe) for de 
apenas 0,11% Na lercmra de JU!ho, a ta~a ficou em 

0 ,59%. t ,42%. A 

53 -

Na nova versdo poucas 

mudanyasfnncionais 

\ii>iYi;);k;~icy,,,;,;l;!j,iii;Ji"iii;>i,Filti~: .• ,i;>.~:l'll\ 1;1 ;~,;:;r~M !!tlcc/.!¥i!)! ·-;; ocorreram nes·ta pG,gina, 
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1.5~ 0 logotipo: identidade 

Chamaremos aqui de logotipo o nome pelo qual cada jornal e conhecido com a estilizac;:ao e 

formatac;:ao adotada para a publicac;;ao impressa. Plaza e Fontanezi (1978:100) utilizam a 

denominagao 'cabe<;:alho' para esta mesma marca de identidade e definiram que este cumpre 

o papel de cartao de visitas de uma publicac;:ao, • na medida em que codifica em si toda a 

imagem do jornal". 

FOLHADES. 
Sao Paulo 4 de maio de 1 

Figura 54 -
Logotipo da f•(J/ha: sem mudan(:as, manutenr;ao de idemidade 

No caso dos jornais on-line, estes logotipos aparecem em forma de im'"""m a lim de preserver 

a tipologia e assim a marca de identidade do jornal, uma vez que a recomendavel 

para criac;;ao de Web sites e limitada. A opci'io pela manutenc;:ao da looom,m:a da publica<;:ilo 

impressa, alem de permitir a manuten<;:ao da identidade, pode ser encarada como uma forma 

de marcac;:ao de territ6rio, ou soja, sinaliza a presenga de determinado conglomerado editorial 

na Web, e portanto ja o identifica como um veiculo moderno e atualizado, tanto na edigao 

impressa como on-lina. 0 mesmo aconlece com outros meios. 

0 logotipo da Folha aparece centralizado na tela, com a data logo abaixo e um fio, trazendo 

para a edi<;:ao On-line o mesmo padrao de identidade visual da edigao imr>re,;se o que reforc:a 

baslante a marca e a linha editorial do jornal. 

ESlADO DE S~ PAULO 55 " 

Cmnptrra;'ivoenlre os 
lof!,oti1uos usados pe!o El'tado 
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0 Estado de Sao Paulo, mantem a logomarca que utilize na publica<;:ao impressa, na primeira 

versao analisada ela estava associada a ligura ex-libris original, na nova versao este selo 

apresenta-se estilizado e colorido dando uma aparencia de modernidade, ambas as paginas 

trazem tambem a expressao NetEstado em amarelo na primeira versao e em amarelo e azul 

na, segunda, identificando a publicagao On-line. 

Em termos de logotipo o Globo na primeira versao analisada de sua home page, era des 

quatro publicagoes a que trazia maior inova.;:ao, onde era possivel 

todo um trabalho de criagao. 0 logotipo ocupava grande area da pagina e demorava a 

carregar, o que talvez tenha levado a mudan<;:a. A figura !em uma dimensao grande e 

apresenta ao fundo a ilustra<;:iio de urn globo, sobre ele foi aplicado o proprio logotipo do jornal 

impressa, tambem mantendo assim a identidade atraves da tipologia, 

Figura 56 -

Comparativo entre os logotipos u.sados' pelo Globo On, 
acima O.S' primeiros, ahaixo o mais recente 

ele nao 

apresen!a-se chapado como para um suporte de impressao, mas levemente curvo, 

acompanhando a linha da ilustragao. Ainda sabre o nome vem a oaiAvr·r-~ on, construida como 

se fossem dais cabos, um na cor verde, outro em amarelo, fazendo uma alusao clara a 
nacionalidade da publica.;;ao, porem identifica<;:ao esta que, por urn a quErsrao de repert6rio, 

deve ser reconhecida apenas por brasileiros. 

Na segunda versao da home page o \ogotipo solreu algumas altera.;:oes, ja niio apresenta a 

ilustra<;:ao do globo como fundo, a logomarca com o nome globo mantem o !undo azul, como 

na versao impressa e volta a ser plana, a palavra On formada pelos cabos verde e amarelo !oi 

deslocada para a direita e apresenta num sombreado em cinza. Na nova capa o logotipo 
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l'lgura 57 -

Comparativo dos logotipos usado,\' pelo JB Online, adma o ante rim; abaixo o mai.v recenle 

aparece nos dois frames, sendo que no frame que fica no topo todo o !undo e azuL Na ultima 

versao analisada houve um deslocamen!o da logomarca para a esquerda. 

0 JB mudou bastante seu logotipo com a re!ormulagao do site, a versao apresentava 

as letras J e B em preto sabre uma forma quadrada colorida e a palavra on-line em negative 

na base do quadrado. Este logotipo estava situado no topo do frame de menu, ao !ado na 

home page aparecia a logomarca tradicional do Jornal do Brasil com as letras em preto dentro 

de uma forma retangular desenhada em preto com !undo branco e na base o que se percebe 

sao duas faixas que mantem as cores do logo on-line, au seja, uma colorida e outre em 

0 novo logotipo apresentado na outre versao do site apresentava as letras com um visivel 

tratamento de computa<;:ao grafica, com efeito de 3D - luz e sombre. A mudan<;:a do !undo do 

frame de preto para cinza diminuiu o contraste. 

1.6- A definicao da tipologia: limites 

explorer ao maximo as famflias de tipos que fazem parte da plastlcidade com que o tex!o 

apresentar-se-a ao leitor. Com a diversifica9ao de corpo/tamanho e var·ial:6e>s como o uso de 

caixa alia, alta e baixa, ou a aplicagao de estilos como italico e negrilo pode-se abler 
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contrastes, dar enfase, conforme a situa<;;ilo pode-se obter o resultado desejado, simplesmente 

trabalhando com os recursos da tipologia. Sobre esta possibilidade McLuhan(1971:183) 

escreveu que "o estilo das manchetes de jornais tende a impelir as letras para a forma 1COn1ca. 

forma muito proxima da ressonancia auditive e das qualidades tatil e escult6rica" 

Dependendo da tecnica de impressilo utilizada e dos atributos do 

dizer que hoje e possfvel chegar a urn excelente nfvel de qualidade. 

empregado pode-se 

Por outre lado algumas pesquisas realizadas sobre as condic;oes de legibilidade acabaram 

ditando algumas regras, como evitar grandes blocos de textos em em caixa alta ou com 

alinhamento centralizado, dar preferencia aos tipos com serifa pois trazem mais leveza ao 

texto, a nao misturar muitas fontes diferentes numa mesma pagina. 
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Segundo especilistas em design de tipos cada detalhe e importante no desenho de um 

caractere, alem disso a comina<;ao entre eles deve ser pautada pela harmonia, uma 

composiyao que nao seja harmoniosa, isto e composta por elementos que nao estejam 

dispostos levando em considerac;:ao a propor<;ao, a simetria e a clareza, provocarao ruidos que 

distrairao a aten<;ao do leitor, ou ainda provocarao a fadiga, desviando-o do texto. 

Entre os especialistas e desenhistas de fontes, como Robert Slimbach, da Adobe, em termos 

de tipografia, deve-se optar par familias que levem o leitor a a percorrer todo o conteudo 

informative de um texto ou de uma pagina, evitando os contrastes exagerados e o bombardeio 

de simbolos26
• 

Hoje muitas destas regras ja estao mais flexiveis mesmo na midia impressa, ate por que a 

propria qualidade de impressao e o emprego do elemento cor mudou alguns destes 

parametres. Entretanto, quando se pensa na publica<;ao On-line muitos criterios perdem seus 

valores, o suporte tela e diferente do papel e a leitura e mais dificil e exaustiva, do ponto de 

vista do esfor<;o visual. Pelo lado da tecnica os limites sao muitos, a come<;ar pelas op<;6es de 

fontes, pais o padrao para a maioria dos navegadores emprega a fonte Times New Roman no 

tamanho de 12 pontos, com a op<;ao de uma fonte monoespa<;ada, isto e quando todas as 

letras ocupam o espa<;o identico, que e a Courier. 

E. possivel definir uma font face do texto que aparecera em uma pagina da Web atraves de um 

tag HTML, entretanto deve-se pensar na recepc;:ao, ou seja nos usuaries que estarao 

recebendo as paginas, e portanto usar fontes mais comuns. De nada adianta o esfor<;o de 

criar um design do site empregando uma fonte que nao e usual, pais se os usuarios ni.io a 

possuirem em seu computador, a aparencia do site nao sera a esperada. A maior parte dos 

Webdesigners nao especificam o font face, simplesmente assumem que a maioria dos 

usuaries mantem a fonte default do navegador e trabalham outras alternativas graficas. 

Alem disso alguns browsers permitem que o usuario altere a fonte padrao, bem como o seu 

tamanho, apesar de que poucos tem este habito. Logo um texto vista em uma maquina pode 

ter uma aparencia diferente em uma outra, onde o usuario tenha efetuado uma 

personaliza<;ao. · 

A saida para quando se tem um tipo especifico, que nao deve sofrer altera<;6es, e transformar 

este texto em imagem, preservando a aparencia original. Nos sites dos jornais analisados, 

percebe-se, principalmente nas home pages, uma grande quantidade de textos tratados como 

imagem, dos logotipos as opc;:6es de editoria, deixando no padrao apenas os textos mais 

longos e aqueles que sao modificados diariamente e que nao comprometem tanto a identidade 

visual do jornal. 

26 Revista Design Grafico, Ano 2, numero 4, pg.31-33 
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Por ocasiao da elabora<;:ao da pagina e utilizando a linguagem normalmente define-se 

alguns tamanhos de fonte, ate para compor melhor a pagina, dando enfase em determinadas 

partes do texto, assim pode-se determiner que a manchete principal tenha um tamanho de 

fonte maior que as demais, e mesmo que o usuario altere o tamanho oadr@io em seu 

navegador, a proporc;ao sera mantida. 

0 Estado, a Folha e o JB trabalham desta forma, alguns textos da home page sao tratados 

graficamente e outros seguem o padrao, apenas com marcadores de tamanho, no caso da 

data, legenda e manchetes. A exce<;:ilo e o Globo On, que pre define o uso da fonte Aria! em 

apenas o tamanho se altera, tanto para maior como para menor. A cada tenlaliva de altera<;:ao 

a pagina e recarregada eleva algum tempo para apresentar-se novamente, enquanto qua nos 

demais jornais, pode-se lazer as altera<;:iies que quiser, e estas imediatamente sao 

visualizadas na tela. 
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A titulo de ilustragiio fizemos algumas alteragoes de fontes, empregando inclusive algumas 

nao usuais, e tamanhos modificando a aparencia dos jornais analisados. 

1, 7 ~ A inser~ao de anuncios: interferencia 
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A WWW ainda e um campo de experimentos, nao somente em quesltao de elementos formals, 

mas tambem funcionais. Apresenta-se como uma nova midia e es!a atraindo a atengao de 

milhoes de usuarios no mundo todo, os quais es!ao usando a Teia com diferentes finalidades, 

tais como, busca de informa9ao e entretenimento, pesquisas academicas, comerciais, mas, 

enfim, o que se lorna um grande atrativo em termos comerciais sao os numeros de usuarios, 

por mais imprecisos que sejam. Organiza<;:6es estao especializando-se em estatisticas da Net, 

o GVU, ja citado aqui, faz um levantamento demogratico, porem seu enfoque esta mais no 

comportamento do usuario, suas preferencias e atitudes diante da tela e dos comandos do seu 

navegador. As pesquisas apontam urn grande numero de usuarios e uma tendencia de 

aumento para estes dados. 

A estatistica baseada em numeros da Internet esta tornando-se um ne(J6cio rentavel. 

Empresas estao especializando-se nesta atividade e vendendo os resultados obtidos. Os 

grandes sites de passagem, os portals e as publica.;:oes tern interesse na divulgayao destes 

dados para atrair anunciantes. Estes por sua vez, necessitam de parametros que justifiquem a 

op9ao por este meio para a insen;:ao de publicidade, e ainda precisam saber onde seria mais 

adequado inserir um link para a sua localidade. Nielsen, Forrester, e uuu '"~' estilo entre as 

empresas que estao trabalhando com os nurneros da Web, com enfoque especial para o 

segmento que interessa veiculos e anunciantes, ou seja, dados como numero de visitantes de 

determinados sites, perfil destes internautas, faixa etaria e hiibitos de consumo. 

Ultima atualizrao;;io 
em 51811997 as 

10h16 

%33 ~5/311997 Pr.esiderrte <Hmnc(.:i,~rf~dit~ r~tAtiyo Pilf:~1m: 
9h2:0 • 51311991 Kuerten ioga contra Agassi ernjomeia nos EU~ 
9M6 • 518/199.'/lll~emo guenle dmuba lflfl§!!;Sq em S&~t Paulo 
81147 -5!8f1991 hla..iliLilll§Jf.ilst..t.imtsLtle debate no RID 
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Diante deste quadro M uma corrida de empresas tentando estabelecer-se no ciberelspa<;:•D, 

para n<llo perder este mercado potencial. 0 problema e como se mostrar ~r''~~ivA.I como atrair o 

usuario para a site da ernpresa e divulgar au vender urn produto. Um dos caminhos que estao 

sendo experimentados sao os anuncios em sites de passagem, aqueles em que o usuario entra 

em busca de uma sele<;:ao de informagilo, e nas revistas a jornais on··lim>. por exemplo. 

Ha que se pensar porem que a publicidade na rede tem sues pe<:uliaridade,s, em outras mfdias 

o anuncio esta ali, realizado por completo, dividindo a pagina da revista ou do jornal com os 

textos informativos da publicagilo, na televisao e no radio ale esta inserido no meio da 

programagao, e rnuitas vezes o usuario permanece ali fie\, recebendo as mensagens publicitarias 

enquanto espera a continua<(ao do que estava vendo ou ouvindo, apesar do fenorneno do zap, 

trazido pela tecnologia do controls remota. Ate o ;;muncio feito para rin,,m, Ia pronto 

ser vista e divulgar a sua mensagern antes do infcio do filme. Black (1997:139) observe que, 

a publicidade e propaganda, da forma como normalmente silo feitas, funcionam rne\hor ern 

urna mfdia passiva como a televisao, na Internet nilo sa pode aplicar as mesmas tecnicas. 
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Segundo o autor, a WWW e um campo ideal para o marketing direto, onde atraves de um 

catalogo o usuario fez sua escolha e efetua a compra. 

Um anuncio em pagina Web e geralmente colocado em um banner, ou o qual contem a 

URL - Uniform Resource Locator- Localizador Uniforms de Recursos, que simplificando, e o 

que se usa na Web para encontrar a localiza<;:!lo de arquivos e documentos, podendo estar 

em outras maquinas ligadas a Internet nas mais diversas localidades do mundo. Ou seja eo 

endere<;:o do site do anunciante, sa a home page da publicac;:ao nao estiver construida em 

frames, ao clicar no banner o usuario vai sair da localidade on de esl'ava. deixando um 

contexto editorial para fruir uma nova experiencia. Ele s6 voltara ao site de origem atraves do 

comando back do seu navegador, pois uma vez estando na localidade do anunciante 

dificilmente haven! um link para retornar para a publicat;ao. Esta dave ser uma preocupa<;:ao 

do editor. Com o uso de frames apenas uma janela faz o link com o permanecendo 

o URL da publicagao em um outro frame como referencia e alternative para um possfvel 

retorno. 

Figura 63 -
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Por outre lado, o anunciante quer estimular o usuario a clicar em sua faixa e entrar em seu site 

para receber a mensagem publicitaria. E um grande desafio levar as pessoas a sairem de 

uma pagina em que entraram em busca de algo, seja informagao, entretenimento ou trabalho, 

para ver o que h8 por traz de um banner. Por isso mesmo e que os publicitarios empregam 

cada vez mais programas de animagao na criagao de anuncios para a Web. 

0 editor da publicagao deseja manter o anuncio ou apoio, conforme denominam alguns, como 

um subsidio para manter o Site, mas deve ter em mente a probalidade de irritar o leitor com a 

demora de carregamento da pagina por causa de anuncios pesados, de encaminhar o leitor a 

um outro site atraves do link e de confundi-lo com um anuncio que aparentemente nao se 

. diferencia dos elementos que compoe a linha editorial do jornal, "estamos acostumados a ver 

anuncios e podemos reconhece-los quando os vemos, mas preferimos ter claros anuncios e 

segoes de propaganda de forma que a passagem do editorial para o publicitario esteja bem 

demarcada"(Waters, 1996:190). 

Nos quatro jornais analisados a presenga de anunciantes em suas home pages pode ser 

caracterizada como discreta. Proporcionalmente, considerando o espago ocupado na tela pelos 

anuncios em relayilo ao conteudo editorial, podemos dizer que a Folha apresenta uma grande 

area reservada para publicidade, entretanto o posicionamento desta e discreto. Sao tres blocos 

iguais situados no rodape e um batao menor chamando novas anunciantes. Nas primeiras 

home pages analisadas apenas um dos blocos estava ocupado porum anunciante externo, 

no caso um banco, os outros dais eram ocupados naquele momenta por anuncios do proprio 

grupo. Em janeiro/98 sao tres os blocos com anunciantes. 0 Jornal do Brasil colocava seus 

anunciantes num banner fino, tambem situado no rodape da pagina, o qual era dividido em seis 

partes. No momenta da primeira analise cinco espagos eram de anuncios externos e um era 

ocupado pelo proprio JB. Na ultima versao analisada nao havia anuncios. 

0 Globo em sua primeira home page analisada trazia no frame principal apenas o grande 

logotipo do jornal on-line, uma manchete, quatro botoes de acesso e quatro anunciantes. 

Acima do logotipo, numa configurayao confusa, estava o nome de um Banco e ao lade a !rase: 

venha conhecer nosso site, que podia ser confundido com uma entrada para o site do jornal. Os 

outros tres anuncios estavam bem mais explicitos, dividindo um banner centralizado abaixo 

dos botoes de acesso. Na segunda versao do site, a principia niio havia anuncios na home 

page, atualmente ha, um grande banner que ocupa posigao de destaque no topo e no centro 

da pagina, o anunciante tem se mantido o mesmo por varias edigoes, no caso a Petrobras. 0 

banner e ate interessante apresenta algumas animagoes e e alterado de tempos em tempos, 

conforme as mensagens que o anunciante quer divulgar. Recentemente no banner encontrava-se 

um link para o site Dali Monumental, sobre a exposiyilo de parte da obra de Salvador Dali que 

esteve no Brasil, a qual tinha o apoio·do anunciante e com certeza, aplicado a um site baseado 

em informagao, por onde estarao passando pessoas com certa formagiio, este banner traz um 

bom retorno institucional. 
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Na home page do Estado nao havia anuncios de empresas externas, apenas de alguns 

servi<;os prestados por empresas ligadas ao grupo, bem de outros veiculos tambem integrantes 

do conglomerado, como Radio Eldorado a Ja na pagina das chamadas para as ultimas 

no!icias ja aparacem discretos banners. Hoje o jornal ja apresenta um pequeno de banner de 

anunciante direto, isto, e configurado e apresentado na propria home page, a ainda um outro 

banner denominado Market Place, que e um link para uma pagina com varios anunciantes 

A principia pode-se dizer que a logomarca do browser da Microsoft, o Internet Explorer, 

estampada na home page do Globo On nao e um anuncio, mas apenas urna recomendagao de 

uso do programa com um link para quem de:sejt3r fazer o download do mesmo. lsto e ate comum 

em algumas paginas na Web, algumas que por exemplo sao construfdas baseadas em recursos 

disponfveis em novas versiies destes softwares, entretanto, pensando lado comercial, e 
bastante provavel que o jornal esteja cobrando palo espa<;:o, alem disso a Microsoft e !ida 

como o maior anunciante da Web. De qualquer forma e uma interferencia comercial, porem 

bem demarcada, num maio editorial. 

65 -
Boa Solurtlo: Pr<fSellqa 

discreta do ammciante em 

pei1uJe/iro hanner oapa,'ldo 
e.slXlfYJ que estaria em 

branco das 
chamadas para Iiltimas 

noticias, onde lui grande 

, ti .fluxo de vis'itantes, 



Figura 66 -

l:fome Page do Estado traz amlncio.\' das 

empresas pertencentes· ao grupo editorial: 
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Figura 67 -
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de , com 
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hem comvno 

contelrdo das 
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Os impactos provocados pelo volume de informat;:6es disponibilizadas atraves da tecnologia 

informatica nas demais midias e nos procedimentos do receptor com referencia a propria 

concepc;ao de informayao tern sido bastante positives. A velocidade com que esta informac;ao, 

agora ainda mais acurada, torna-se acessivel e urn fator que diferencia as publicac;oes on-line 

das impressas e que devolve ao jo(nal a agilidade perdida no confronto com o radio e a 

televisao. 

0 receptor par sua vez torna-se mais critico, pais tern ao seu dispor num breve intervale de 

tempo, a possibilidade de checar e comparar conteudos, alem disso, a consciencia das 

circunstancias em que podera interagir, faz com que abandone a passiva posit;:ao de mero 

espectador. Agora ele tern disponivel a ferramenta de e-mail, geralmente configurada na 

propria home page do veiculo que esta lendo, para colocar ali suas impress6es, sua opiniao, 

apoiando ou criticando a linha editorial, questionando ou acrescentando informa<;:oes. Ha 

tambem a participa<;:ao em Foruns, onde e possivel expressar opinioes sabre diversos 

assuntos em pauta. 

0 design da informat;:ao on-line tern urn importante papel nestas transformat;:6es. Esta sendo 

instaurada uma nova estetica, a principia trazendo elementos de outros meios e adptando-os, 

mas levando-se em conta a explorac;ao das possibilidades do novo meio, caracterisitcas 

proprias ja se delineiam, bern como tam bern ja influenciam o design para outros meios como 

revistas e TV. 

Uma das principais caracteristicas que fazem a grande diferent;:a entre as publicat;:6es 

impressas e on-line e quanta a disponibilizat;:ao da informac;ao , com enfase para o conteudo 

textual. A leitura e leila em tela, atraves de hipertextos que possibilitam ao leitor construir o 

seu pr6prio mapa de navegayao, entretanto, a pagina ainda conserva o seu formato original 

enquanto papel. Como suporte para a informat;:ao, na tela ganhou possibilidades de ser 

reformatada, mas ainda nao se atingiu a forma ideal. 

A inclusao de elementos iconograficos pr6prios do meio ainda entra em choque com o 

tradicional usa da imagem, alem das novas possibilidades de inclusao de sam e movimento, 

que junto a urn novo do texto agora trabalhado numa estrutura nao linear tern gerado projetos 

confusos marcados pelo excesso. Contudo, mesmo em meio as dificuldades encontradas, da 

aprendizagem com os erros ja comet;:am a aparecer bans resultados em termos visuais e 

funcionais. 

Se par urn lado ha a dificuldade de legibilidade do texto em tela pelo reduzido espat;:o do 

quadro disponivel e pela impossibilidade de emprego dos recursos tipograficos que foram 

implementados ao Iongo dos seculos, desde a criac;ao dos tipos m6veis, justamente para 

tornar o ato da leitura mais facil, par outro ha a compensac;ao de acesso mais subjetivo, de 

uma constrU<;:iio intertextual e de possibilidades de interac;ao entre leitor, texto e autor , 

independents de direcionamentos par parte deste ou daquele editor. 
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A experiencia da leitura de jornais on-line diariamente comparada a leitura do jornal impressa 

da ao leiter mais habilidade para visualizar conteudos no primeiro case. lsto e, no jornal on

line pede haver a dificuldade de lidar com o espa<;:o da tela, mas ha a possibilidade de 

trabalhar com hipertextos e com a informa<;:ao sobreposta em camadas, assim a partir de um 

link de indice de noticias disposto na home page, pode-se saber de todas as chamadas para 

as noticias da edi<;:ao daquele dia, classificadas por editoria, tem-se a no<;:ao do todo. Ja no 

case do jornal impressa, e precise estar familiarizado com a publica<;:ao para localizar os 

assuntos de interesse, e ainda assim, por vezes alguma noticia escapa da visualiza<;:ao em 

uma navegal(ao inicial . 

. As novas tecnologias de comunical(ao proporcionam novas formas de assimila<;:ao do 

conhecimento e provocam mudan9as nos processes cognitivos, que podem ser vistas 

positivamente. A relac;:ao do homem com os mecanismos de busca de conhecimento e de 

informa!(ao esta sendo alterada, as fontes multiplicaram-se e o modo de acesso agilizou esta 

busca, dando tambem, maier liberdade de escolha. 0 grande desafio e trabalhar o aspecto 

visual para que, integrado ao aspecto funcional dos grandes volumes de informac;:ao que 

passam a transitar pelos caminhos das redes, possibilitem um acesso ainda mais agradavel e 

proveitoso. 

Esta lase inicial, quando ainda se descobrem os potenciais do novo meio, fica marcada pelos 

experimentos, e com a velocidade com que sao lanl(adas novas ferramentas e linguagens, 

corre-se o risco de continuar-se experimentando ainda por algum tempo, pois o proprio meio 

esta em constants transforma<;:ao. 0 que se percebe atualmente e que muitas transcri<;:6es de 

publicac;:6es de um meio tem side feitas para o outre, porem em alguns cases e questionavel a 

forma de construl(ao destas , pois ainda nao estao sendo esgotadas as possibilidades 

oferecidas pelas novas tecnologias. 

Quando secria paginas Web ha que se levar em conta as estruturas de conexao possiveis, 

bem como a disponibilizac;ao de informac;6es necessarias, sejam elas textuais ou visuais e um 

tratamento gr<ifico que va de encontro aos objetivos da publicac;:ao e ao publico a quem esta 

direcionada. A quantidade e aparencia das informac;6es constantes em uma pagina merecem 

uma elaboral(ao dirigida ao meio, bem como a propria finalidade da publica<;:ao. 

Alem deter um repert6rio abrangente em termos de linguagem visual, e necessaria que o 

designer tambem disponha de certas noc;:6es tecnicas sobre as estruturas da Rede. Dados 

que interferem diretamente no processo de cria<;:ao do Site, como por exemplo a velocidade 

dos modens disponiveis no mercado, e mais usados pelo publico, devem ser sempre 

lembrados, pois de nada adianta construir paginas para se colocar na rede como se fosse um 

conteudo para ser impressa. lmagens muito grandes demoram para carregar, fazendo com que 

o visitante do site logo fal(a outro link ou acione o seu comando back para sair dali sem nem 

ve-lo por complete. 
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Com relac,:ao aos jornais analisados podemos dizer que fica bastante clara esta fase de 

adaptac,:ao ao meio pela qual estao passando. Formulas sao experimentadas e abandonadas 

em favor de uma reformulac,:ao que va ao en contra dos anseios do leitor-usuiirio. Mas as 

tentativas de ajustes ao novo meio tambem chegam a acertos, como no case da 

disponibilizac,:ao de informac,:oes em tempo real. 

Podemos dizer que da analise das home pages des jornais on-line, concluimos que em uma 

escala imaginaria marcada pelas tradu<;:5es dos c6digos, a Folha de S. Paulo ocuparia o grau 

maximo em termos de uma transposi<;:ilo, uma vez que des jornais on-line e o que mais 

conserve as vinculos com a estetica da publicac,:ao impressa, pode-se dizer que esta op<;:ao e 

. acertada como uma forma de adaptar o leiter a este novo suporte, cabe aqui inserir a seguinte 

observa<;:ao de Colin Cherry(1971: 413) "os signos de comunicac,:iio, e outras vistas e sons a 

nossa volta, nunca nos sao inteira e' completamente novas, mas , em maior au menor medida, 

contem elementos que pertencem ao ambito de nossa experiencia preterite" , logo entrar em 

cantata com urn novo meio, que tenha "guias" as quais jii se esta acostumado, quebram-se 

possiveis resistencias au inseguranc,:as, "as primeiros t6picos que atraem a atenc,:ao dos 

homens sao aqueles que se referem as coisas que eles ja conhecem" (Mcluhan , 1971 :239). 

Ja o Jornal do Brasil estaria na extremidade oposta, pais sua home page vincula-se a 

publicac,:ao tradicional apenas pela aplica<;:ao do logotipo, e que ainda assim traz inova<;:6es. Jii 

o Estado de S. Paulo e 0 Globo On estariam situados num ponto media desta suposta escala. 

Esta conclusao nao comp6e qualquer especie de critica a esta au aquela publica<;:iio. A nosso 

ver pode-se dizer que a Folha mostra uma preocupagao em fazer uma home page que 

representa bern o momenta atual, marcado pela transigiio, enquanto que o JB opta par deixar 

bern exposta as dissimilaridades dos suportes. 

Fechando a analise dos sites dos jornais selecionados para este trabalho, observamos que a 

principal caracteristica da WWW, au seja, a temporalidade, nao estii sendo totalmente 

explorada. As edi<;:6es on-line ainda estao muito vinculadas a edi<;:iio impressa. Acreditamos 

que estes vinculos deveriam ser mantidos apenas no design grafico da publicagao, conforme 

ja mencionamos, para fazer com que o leiter sinta-se familiarizado, mas o que se percebe, e 

urn vinculo muito forte com referencia ao conteudo, au seja, neste sentido a edic,:ao on-line e 

redundante, com referencia a impressa. As atualiza<;:6es estao restritas as piiginas que contem 

as ultimas noticias, o que proporcionalmente representa muito pouco, diante das 

possibilidades do meio. 

E urn fato constatado, nos Estados Unidos, onde ja aconteceram muitas experiencias 

negatives com jornais que langaram uma versao on-line e, ja nao estao mais na rede, 

fecharam seus sites, isto aconteceu principalmente com aqueles que trabalhavam limitados a 

conteudos voltados a comunidades locais. Urn dos fatores que causou a desistencia da nova 

midia foi a inadaptayao as caracteristicas basicas da rede, como o rompimento de limites 



geograficos, nao souberam, per exemplo, atuar em um nivel global, nao viabilizaram uma 

gama de servi.;:os ao usuario e nao obtiveram o retorno desejado, nem institucionalmente, 

muito menos financeiramente. 
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Esta ocorrencia de entrada e sa ida de publica<;:6es na rede ainda se repetira per muitas vezes, 

ate que sejam encontrados os caminhos certos, que nao serao os mesmos para todos, mas 

especificos para o tipo de publico que se pretende atingir e pelo tipo de informa<;:iio que este 

publico quer receber. 

No case des jornais analisados, a Folha de S. Paulo e o unico que passou, durante este 

estudo, a apresentar restri<;:6es de acesso, per ser parte do conteudo do provedor Universe 

Online, alem da Folha h8 outros jornais nacionais e estrangeiros, alem de diversas revistas 

disponiveis no site. Nao e uma experiencia agradavel querer ler mais sabre um assunto 

estampado na home page do jornal, e ao clicar neste ponto, em vez de receber o conteudo 

desejado, recebe-se um aviso de que esta e uma area restrita para assinantes, alem de 

receber uma proposta de assinatura, que aprincipio pode ser gratuita, mas passara a ser paga 

ap6s determinadas horas de usa. Percebe-ce que o conteudo do jornal e um importante fator 

na comercializayao de assinaturas do UOL. Entretanto, a partir do momenta em que se tem 

acesso a este conteudo, depois de concordar em fazer a assinatura, recebe-se a informa<;:ao 

desejada de forma clara e objetiva. 

Apesar de serum tanto constrangedor ter um acesso impedido, esta e uma op.;:ao de 

publica.;:ao. Sao poucos os jornais, em nivel mundial, que seguem este caminho. Par outro 

lado, uma das tendencia para os jornais na rede talvez esteja na dire<;:ao da edi.;:ao 

personalizada, ja em pratica em algumas localidades, ou seja, editar pacotes de informa.;:ao 

sob encomenda para o usuario, incluindo apenas os t6picos que sejam de seu interesse. As 

novas tecnologias da comunica.;:ao tem o potencial para satisfazer a sociedade 

contemporanea tao marcada pele heterogeneidade. 

Os suportes informaticos estiio se renovando com rapidez, oferecendo novas formas de leitura 

e interatividade cada vez maior, logo as formas de representa<;:ao devem acompanhar esta 

evolu.;:ao. Gilber:to Prado(1994:43) diz: "Temos, entao, niio somente a inclusao de novas 

maquinas, mas tambem de procedimentos ineditos de trabalho e de novas rela.;:oes com esses 

instrumentos/interfaces, propondo horizontes 16gicos e poeticos diferentes, chamando para 

uma renova.;:ao de temas e conteudos". 
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Aqui estao relacionados alguns endereQOS de sites que foram utilizados nesta pesquisa, foram 

horas e horas de navegaQao e durante estas viagens, fomos aportando em diversos lugares, 

os quais foram localizados atraves de sites de busca, como o Alta Vista, o Galaxy, ou ainda 
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ASCII- American Standard Code for Information Interchange. C6digo padrao para 

representar;ao de caracteres como tetras, digitos, sinais de pontuar;ao, c6digos de controle e 

outros simbo/os. Tambem denomina o arquivo texto que foi editado sem quatquer recurso 

associado ( acentuar;!!io, negrito, sublinhado, fontes de tetras, etc.). 

Acessar- neologismo surgido a partir de acesso a rede, ou as informar;oes net a 

contidas. Criado a partir do uso da Internet, nao ex isle o verba acessar na Lingua Portuguese. 

Applet • Miniap/icativo ou aplicativo em miniatura que e executado no interior da pagina de um 

navegador, produzindo efeitos como animar;oes de textos ou de pequenos elementos graticos. 

Criado a partir da linguagem de programar;ao Java. 

Banner- Do ing/es Faixa, denominar;!!io dos quadros delimitados e em diversos forma los, 

· ocupados por anunciantes ou avisos em paginas Web 

Browser- ou navegador e um program a utilizado para obter acesso a WWW 0 Ierma em 

inglils significa fa/hear (um /ivro) e pode ser ap/icado as paginas Web. 

Carregar (uma imagem ou uma pagina) -tempo de espera para que um documento de uma 

maquina seja visualizado em outra. 

Chamada- texto da primeira pagina que tem como objetivo chamar a tenr;ao do leitor sabre 

uma notic1a dando uma informar;!!io inicial e remetendo para pagina onde se encontra 

conteUdo completo da noticia. 

C/icar- Acionar atraves do batao do mouse em local onde estiver posicionadoo cursordo 

mesmo. 

Comando Back- Batao disponlvel nos programas para navegar;!!io (browser) para retornar as 

paginas anteriores. 

Cyberspace (tamMm usado Ciberespar;o) • Termo criado pe/o escritor William Gibson em seu 

livro de ficr;!!io cientifica"Neuromancer". E empregado para denominar o espar;o por onde 

trafegam as informar;oes nas redes de computadores. 

Default- Valor fornecido automallcamente pelo sistema operacional, quando n!!io fornecido 

pelo usuario. 

Document Source - Opr;!!io posicionada no Menu View da Barra de Ferramentas do 

navegador (Netscap Navigator 3. 0) e que permite visualizer os elementos de construr;ao da 

pagina, ou seja os respectivos tags de HTML empregados, bem como os formatos das 

imagens, ou ainda o uso de outras ferramentas. 

Dropdown- movimento para baixo (como um desenrolar) para revelar;ao das opr;oes de um 

menu 

Edir;ao - publicar;ao de um conjunto de exemptares de uma pubhcar;ao. 

E-mail- Abreviar;ao da expressao inglesa eletronic mail, que significa correio eletr6nico. 

Tambem designa um enderer;o eletr6nico na Internet ou uma mensagem recebida atraves da 

rede. 
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Font Face (ou type face) -nome da fonte ou denominar;ao de uma familia de tipos em que os 

caracteres impresses podem ser formatados, por exemplo: Times New Roman, Aria/, Futura, 
etc. 

Frame - Do Ingles quadro. Denominar;ao de cada uma das divisoes de uma mesma pagina 
Web. 

GIF- Graphics Interchange Format. Um formate de arquivo para a armazenagem de gr8ficos e 
figures, desenvo/vido pe/a CompuServe. 

Hipermidia - Documento de hipertexto que incorpora textos, graticos, sons, imagens e 

animar;oes. 

· Hipertexto - Blocos de textos interligados por links, o que permite um processo de leitura nao 

sequencia/. 

Home Page- Pagina de abertura de um Site.Pagina inicial de um enderer;o com links infernos, 

ou seja, dentro da mesma localidade ou externos, para outros locais. 

HTML - HyperText Markup Language. Unguagem de formatar;ao de textos utilizada para 

indicar para o browser como e/e deve exib1r o texto e os recursos de multimidia associados. 

IRC (Internet Relay Chat)- Sistema interativo e em tempo real, onde os usuaries da Internet 

podem converser entre si atraves do tee/ado 

Menu - Lis/a de opr;i5es a serem escolhidas, geralmente exibidas no video. 

Mailto- Link que possibi/ita ao usuario enviar uma mensagem porE-mail ao webmaster ou ao 

editor responsave/ por uma pagina ou Site na Web 

On-Line - Qualquer atividade executada enquanto um computador esta conectado a um outro 

computador ou rede. Diz-se da qualidade da informar;ao de servir;o que trafega pel a rede, ou 

ainda de uma prestar;ao efetuada via rede 

Paste-up - nome pelo qual e denominado tanto a funr;ao como o profissional que trabaiha 

colando em um pape/ especial todo o material que vern da fotocomposir;ao, obedecendo a um 

diagrama. 

Site - t: um conjunto de paginas inter/igadas por links e informar;l5es e que tern como porta de 

entrada a Home Page. 

Tag- Etiqueta de marcar;ao empregada na iinguagem HTML 

URL - . Uniform Resourse Locator- Enderer;o de uma localidade na Web 

View- Do inglt!:s Vista. Nome de uma das Ferramentas disponiveis no programa de 

Navegar;ao Netscape Navigator 3. 0, que permite ver o c6digo HTML, bern como outras 

informar;l5es sobre a pagina. 

Webdesign - criar;ao de paginas Web. 


