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JORNALISMO E INTERNET. 
o ESPECTRO DA REDUNDANCIA 

HELDER BASTOS * 

o modelo tradicional da comunicac;:ao de massas tem sido marcado 
pela preponderiincia do emissor sobre 0 receptor. Os media noticiosos 
tradicionais - meios impressos, radio e televisao - baseiam-se num modelo 
comunicacional de tipo centralizado ou «de um para muitos». 

As novas tecnologias, em particular as que assentam na transmissao 
digital texto, audio e video atraves de redes telematicas, representam uma 
ruptura com a centralizac;:ao emissora, permitindo a emergencia de um novo 
modelo, «de muitos para muitos», no qual as audiencias se transforrnam 
em produtores para aJem de consumidores (Lapham, 1995). 0 advento do 
novo ambiente comunicacional, interactivo e multimediatico esta, por
tanto, a alterar 0 modelo que por muito tempo orientou a comunicac;:ao de 
massas (Manta, 1997). 

A materializac;:ao do novo modelo distribuido e sobremaneira evidente 
na Internet, rede telematica global de estrutura e arquitectura singulares, 
atraves da qual circulam, multidireccionalmente, conteudos gerados por 
uma enorme variedade de produtores, desde media estabelecidos a utiliza
dores comuns. Parte dos conteudos gerados, no entanto, nem sequer passa 
pelos fornecedores tradicionais. Nos milhares de grupos de conversac;:ao 
existentes, produc;:ao e partilha de informac;:ao sao consumadas de modo 
espontaneo e constante entre os participantes, simultaneamente consumi
dores e produtores, comunicando «muitos para muitos». 

* Editor da redacvao norte do Didrio de Noticias. Docente da Escola Superior de Joma
lismo do Porto. 
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Mais do que proporcionarem urn mero desenvolvimento de formas 
existentes de comunica~ao, as tecnologias ligadas aos novos media, como e 
o casa da Internet, estao a criar virtualmente urn novo meio de comuni
ca~ao publica. Permitido pela convergencia das telecomunica~6es, da com
puta~ao e dos media, 0 novo panorama mediatico oferece interactividade, 
controlo total por parte do utilizador e comunica<;:ao em formato multi
media. «Da realidade virtual a auto-estrada da informa<;:ao, a paisagem das 
tecnologias dos novos media e tao diversa quanta rapida na mudan<;:a. Estas 
novas tecnologias estao a transformar radicalmente quase todos os aspectos 
da maneira como comunicamos» (Pavlik, 1996: I). 

No contexto dos novas media, 0 mesma medium, como assinala McQuail, 
pode ser utilizado simultaneamente em usos publicos e privados e em 
conteudos. A longo prazo, isso tern implica<;:6es, nao s6 para as defini<;:6es 
de media dantes separados, mas tambem para as fronteiras da pr6pria 
instituir;ao dos media. A produc;ao nao necessita de estar tao concentrada 
em grandes organizac;:6es (0 que acontece com a televisao ou com 0 

cinema), nem ligada integralmente com a distribui<;:ao (televisao e radio). 
Os media impressos tambem nao ficarao imunes as mudan<;:as, a 

medida que a distribui~ao electr6nica directa pelas casas se tomar uma 
realidade e que a organiza<;:ao da produ<;:ao e 0 trabalho dos jomalistas e 
dos autores for computadorizada (Weaver e Wilhoit, 1986). 

o desenvolvimento e potenciac;:ao da Internet, em particular nas suas 
vertentes de interactividade, multiplicidade e personalizac;:ao informativa, 
vieram colocar na agenda da discussao te6rica a importante questao da 
pertinencia da fun~ao jomalistica tradicional. Sera que, face a propagac;:ao 
do novo medium, 0 jomalismo corre, a prazo, 0 risco de se tornar redun
dante, como alguns autores sugerem? 0 acesso directo dos utilizadores as 
noticias feitas a sua medida acabara por diminuir 0 papel cntico do joma
lismo? Ou aconteceni 0 contnirio, ista e, os utilizadores necessitarao mais 
do que nunca de profissionais que sirvam de referencia e de guia na imen
sidao informativa do ciberespar;o? 

1. 0 espectro da redundancia 

Para Jo Bardoel (1996), tera de se equacionar, antes de mais, 0 facto de 
a explosao de informac;ao estar a criar uma crescente «pressao de comuni
cac;ao» sabre a sociedade. 0 fornecimento de informac;ao esta a expandir
se, enquanto que 0 tempo disponivel para 0 seu consumo se mantem mais 
ou menos constante. A velocidade a que a informa<;:ao circula na sociedade, 
naquilo a que Jim Willis (1994) chamaria a era das «turbonoticias», 
aumenta exponencialmente. No contexte de urn espa<;:o publico dense e 
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ernpacotado em termos informativos, os jomalistas estao a encontrar difi
culdades acrescidas para atrairern a atenc;:ao do publico. 

Segundo Bardoel, a caracteristica rnais distintiva dos novos servic;:os 
telernaticos, a interactividade, rnina desde logo a posic;:ao do jomalisrno. 
«A enfase rnuda da distribuic;:ao de informac;:ao indirecta para a pesquisa 
directa de informac;:ao. Cada vez rnais e 0 receptor que faz a selecc;:ao. 
Apesar de ser justo dizer que apenas urn publico limitado fara efectiva
mente uso de tais oportunidades interactivas, 0 seu significado e conside
ravel, pais permitem acesso a fontes que as jornalistas tinham em exclusivo 
ate agora. Servi90s interactivos podem tambern constituir urn incentivo 
para a crescente comunica9ao entre cidadaos, para a comunicac;ao hori
zontal na sociedade. 0 avanc;:o de «media nao mediados» pode exercer 
pressao na posic;:ao e no efeito de filtragem dos media e dos jomalistas» 
(Bardoel, 1996: 163). Mais ainda, acrescenta 0 autor, a combinac;:ao de 
computadores e redes fomece novas oportunidades para a comunicac;:ao em 
campos da vida social praticamente intocados pelos media tradicionais. 
Novos sectores da sociedade comec;:arn a emergir em termos de visibilidade 
mediatica, comec;:ando a ser crescentemente mediatizados. 

Todavia, 0 espectro da redundancia do jomalismo e dos jomalistas nao 
impede Bardoe! de considerar que a profissao vai continuar a desempenhar 
urn pape! crucial na se!ecc;:ao e processamento de assuntos relevantes das 
diferentes esferas publicas. «A func;:ao do jomalismo como director do 
debate social sera mais necessario do que nunca numa sociedade na qual a 
pressao da comunicac;:ao esta a crescer. E importante que os jomalistas 
levem mais a serio esta func;:ao de intermediac;:ao do que aquilo que parecem 
levar no presente» (Ibid.: 167). 

Para Koch (1996), os novos recursos online it disposic;:ao do cidadao 
comum estao em competic;ao directa com os 6rgaos tradicionais e corn a 
definic;:ao consagrada pelo tempo de noticias «publicas» e colocam a hipo
tese de se tomear a necessidade de urn jomalista para mediac;:ao da infor
ma~ao. «Nao preciso mais de urn jomal para ler as cotac;:6es da bolsa OU as 
analises de negocios. Posso ultrapassar noticias em terceira ou quarta mao 
e obter informac;:ao prim:iria - ou pe!o menos secundaria - no meu corn
putador de casa. Nao preciso rnais da estoria de urn reporter se quiser saber 
a descoberta cientifica de urn investigador. Posso ler 0 press release da 
sua universidade ou empresa na PR Newswire. Posso ler online os artigos 
desse investigador, muitas vezes antes de serem publicados. Tenho acesso a 
melhor e mais informac;:ao completa do que 0 jomalista tradicional cuja 
func;ao, em teoria, se nao em pnitica, era a de me informar sabre 0 mundo 
que partilhamos e explicar-me as suas rnudan~as» (p. 20). 

A natureza da propria industria da informac;:ao mudara. Seguindo de 
perto a linha de Pavlik, Koch acredita que as publicac;:6es tradicionais 
impressas va~ desaparecer e as versoes electr6nicas predorninar. Exemplifi-
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cando com 0 caso dos jomalistas ligados a area da economia, anteve que 
estes cada vez mais iriio extrair dados em bruto a disposi<;;iio de todos, na 
Internet e noutros meios, para utilizii-los de modo inovador. Teriio de fazer 
isto, acrescenta Koch, porque 0 seu nicho tradicional (reportar conferen
cias de imprensa e declara<;;6es oficiais) terii sido subsumido pelos sistemas 
de recolha de informa<;;iio online. 

A grande oportunidade online, escreve Fulton (1996), e permitir forne
cer uma maior profundidade informativa aos utilizadores poupando-lhes 
simultaneamente tempo. A questao, no entanto, reside em saber se no 
futuro recorrerao aos jOTIlalistas ou a Qutros profissionais quando necessi
tarem de melhores filtros de informa<;;iio. 

Do ponto de vista do consumidor, nota Balboni (1993), 0 futuro da 
informa<;;iio e rico em termos de escolhas e de possibilidades. Para 0 jorna
lista, a perspectiva podera ser mais problematica. «Inquestionavelmente, 0 

processo jornalistico, no qual 0 conteudo e cuidadosamente recolhido e 
editado, serii uma diferen<;;a definitiva entre produtos genuinamente noti
ciosos e tudo 0 resto no dominio digital. Em ultima instancia, serii a 
integridade da recolha das noticias e dos processos de edi<;;iio que distin
guiriio 0 jomalista de outros que procuram servir necessidades de infor
ma<;;iio semelhantes» (p. 49). 

o investimento na personalizac;ao da informac;ao levanta, por Dutro 
lado, quest6es atinentes ao impacto social e politico desta nova tecnologia. 
Certos autores mostram-se apreensivos face a possibilidade de cada utili
zador poder formatar a sua pr6pria informa<;;iio, isolando-se assim de 
pontos de vista opostos aos recolhidos por si, enfraquecendo 0 diiiIogo 
politico e social bern como 0 senti do, jii de si fragmentado, de comunidade. 
A personalizac;ao e consequente atomizac;ao e encarada como propiciadora 
de uma dissonancia cognitiva socialmente desagregadora (Shaw, 1997; 
Pavlik, 1997a; Fidler, 1997; Harper, 1997; Lucky, 1995; Bok, 1995). 

Para Guerin, a personaliza<;;iio da informa<;;iio, para alem de poder 
conduzir as leitores a uma especie de «autismo em linha» , podera ser 0 

prenuncio de uma transforma<;;iio completa do papel da imprensa e terii urn 
impacto significativo na fun<;;iio do jomalista. Na 6ptica do autor, assistimos 
«a uma perda do sentido da imprensa on line que personaliza 0 seu con
teudo em fun<;;iio das escolhas do leitor. Toda a universalidade de uma forma 
de imprensa (apresenta<;;iio de uma realidade polimorfa e global) desapa
rece em proveito de uma selectividade que pade ser sin6nimo de urn 
empobrecimento absoluto do espirito. Este suporte ideal e a pr6pria 
nega<;;iio de uma imprensa - ela mesma idealizada e de qualquer modo jii 
minoritiiria - fomecedora das chaves de uma visiio global de uma realidade 
que nao e somente virtual. 

Por outro lado, a interven<;;iio destes agentes inteligentes suprime a 
pr6pria fun<;;iio do jomalista: escolher, hierarquizar e por a informa<;;iio em 
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perspectiva. 0 papel dos jomalistas e dos mediadores na valoriza~iio das 
informa~6es, a realiza~iio das escolhas editoriais e a verifica~iio do dis
curso, siio negadas» (Guerin, 1996: 120).0 processo, acrescenta, funciona 
por exclusiio dos editores, mediadores cuja fun~iio fundamental e verificar 
a informa~iio e assegurar a sua formata~iio. 

Fidler, no entanto, considera que esta e uma materia sujeita de algum 
modo a urn certo empolamento, lembrando que identicos argumentos 
foram utilizados com a emergencia do telefone, do cinema, da radio e da 
televisiio. «Enquanto que aqueles que adoptam tecnologias avan~adas de 
ciber media talvez se tomem menos dependentes das publica~6es de refe
renda para as suas inforrna~ao e notfcias genericas, e pOllea crivel que 
rejeitem estas formas de documentos se os principios da mediamorfose se 
continuarem a aplicar. Tal como os principios da co-evolu~iio e da coexis
tencia sugerem, novas formas coexistem com formas antigas em vez de as 
substituirem» (Fidler, 1997: 246). 

2. Declinio do gatekeeper 

Vma das fun~6es paradigmaticas do jomalismo tradicional e a fun~iio 
de gatekeeper. Cabe aos jomalistas filtrar os dados em bruto, chegados as 
redac~6es atraves de diversos canais e diferentes fontes, para depois apre
sentar ao publico apenas os considerados mais importantes ou pertinentes. 
White (1950) utilizou 0 conceito de gatekeeper para estudar 0 desenvolvi
mento do fluxo de noticias dentro dos canais organizativos dos orgiios de 
informa~ao e para individualizar os pontos que funcionam como «can
celas», que determinam se a informa~iio passa ou e rejeitada. 

Os principais objectivos dos primeiros estudos sobre gatekeeping eram 
os de determinar 0 grau de julgamento subjectivo (pessoal e arbitrario) 
envolvido no processo ou analisar a natureza dos valores-noticia aplicados 
nos media noticiosos. Segundo McQuail (1987), 0 conceito de gatekeeping, 
apesar de a sua utili dade e capacidade para lidar com muitas diferentes 
situa~6es dos media, tern uma limita~iio intrinseca ao implicar que as 
noticias chegam prontas a serern consumidas na forma de acontecimentos
-est6rias as «cancelas» dos media, onde sao admitidas ou excluidas. «£ claro 
que 0 eventual conteudo noticioso dos media chega atraves de varias vias 
diferentes e em diferentes formas» (p. 163). A partir dai, 0 mesmo conteudo 
e ordenado e, por vezes, construido intemamente. Para McQuail, tal cons
tru~iio, bern como a selec~iio das noticias, nao e subjectiva e aleatoria: tern 
lugar largamente de acordo com esquemas de interpreta~iio e de relevancia 
que sao as das institui<;oes burocraticas que nao sao nem fontes de infor
mar;.ao nem as que processam acontecimentos (departamentos de policia, 
tribunais, departamentos govemamentais, etc.). 
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Na realidade, 0 fluxo de material para seleq:ao «esta ja regulamentado 
e estabilizado de uma forma bastante firme: os modos, os processos e os 
habitos que provocam esta regulamentaqao, sao ja uma primeira forma 
de selecqao. Esta e, por urn lado, adequada as necessidades de organizar 
racionalmente 0 trabalho e, por outro lado, e congruente com 0 conjunto 
dos valores-noticia que tern por objectivo tornar possive! a parte restante da 
se!ecqao dos acontecimentos» (Wolf, 1987). Os principais factores que 
influenciam a eventual escolha podem ser considerados sob os cabeqalhos 
«pessoas», «local» ou «tempo», norrnalmente numa ou noutra combinac;ao 
(McQuail, 1987). 

Historicamente, coube as elites dos media servirem de gatekeepers para 
uma sociedade cada vez mais diversificada. Guiados pelos seus proprios 
principios de relevancia das noticias, gasto e interesse publico, e severa
mente limitados pelo espaqo e tempo disponiveis, editores dos principais 
media sempre decidiram a que, e em que quantidade, as suas audiencias sao 
expostas diariamente. Ora, tal como salienta Shaw, «nao ha nem limites de 
tempo nem de espaqo - e em ultima instancia gatekeepers - na Internet. 0 
ciberespaqo e infinito. Qualquer urn pode disseminar informaqao instanta
neamente atraves do mundo inteiro» (Shaw, 1997). 

o conceito de gatekeeper sugere que, de certa forma, os jornalistas 
sao uma especie de guardiaes daquilo que chega e nao chega a esfera 
publica, conceito que certos autores poem em causa numa era de sobre
carga informacional e de acesso directo dos leitores a volumes enormes 
de documentos, dados e outras fontes de informaqao, bern como aos 
proprios jornalistas. 

Hoje, as utilizadores torneiam frequentemente as media noticiosos e 
recorrem a motores de pesquisa da Internet, como AltaVista e Yahoo, para 
encontrarem a informaqao que procuram. A era dos jornais a darem as noti
das em primeira mao acabou, em especial num universe online (Lasica, 
1996). Por isso, Lasica questiona se os jornalistas sao ainda gatekeepers 
ou precisam de uma nova met:ifora para 0 seu papel no novo meio de 
comunica~ao. 

Exemplo paradigmatico desta nova realidade e 0 caso da coluna 
«Drudge Report» que Matt Drudge publica e edita na Web a titulo indivi
dual. Drudge, que nao e jornalista profissional, ficou celebre por ter pre
esvaziado, atraves do seu Web site, a «cacha» de Michael Isikoff, reporter 
da revista Newsweek, sobre 0 alegado caso sexual entre 0 presidente Bill 
Clinton e a ex-estagiaria da Casa Branca Monica Lewinsky. Drugde, que 
pode publicar 0 que quiser na rede mundial sem ter de passar por uma 
hierarquia semelhante a existente em qualquer redacc;ao, reportou que as 
editores da Newsweek, preocupados com a «natureza explosiva» do artigo 
original de Isikoff, haviam tornado a decisao de adiar a respectiva publi
cac;ao. «Entao porque foram as criticas tao intensas? Talvez porque 0 novo 
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meio expos uma ferida. 0 verdadeiro pecado foi que eles demonstraram, 
para todos verem, como as notfcias sao feitas» (Shafer, 1998). 

No fundo, Drudge tornou evidente a redundancia do gatekeeping tradi
cional quando estao em causa casos de protelamento, ou eventual encobri
mento noticioso, relacionados com a natureza delicada de certas noticias. 
«0 exemplo de Drudge mostra que qualquer pessoa que tenha uma liga<;ao 
it Internet e algo de original para dizer pode chegar a uma audiencia global. 
Pressentindo esta desintermedia<;ao nos trabalhos, os velhos media expan
diram 0 seu perfil na Web. Em adi<;ao ao extra da Newsweek, praticamente 
tados os grandes dimas, newsmagazine e redes de televisao acrescentaram 
uma pagina «Crise de Clinton» aos seus Web sites» (ibid.). 

A intersec<;ao do mundo online com a computa<;ao multimedia esta a 
redefinir a propria no<;ao de fontes produtoras de conteudo. Gra<;as ao facto 
de as barreiras financeiras e operacionais serem reduzidas, todo 0 consu
midor na Internet e potencialmente urn produtor. Em vez de se limitar a ser 
urn espectador passivo, 0 utilizador da rede pode montar 0 seu jornal ou 
servi<;o noticioso proprio, tal como e possive! constatar atraves da leitura de 
algumas paginas ou «jornais» pessoais. «No ambiente tradicional de publi
ca<;ao, as empresas comerciais tenderam a dominar a criac;ao do conteudo 
dos media, quer na forma de livros, jornais, revistas, radios ou te!evisoes. 
No ambiente digital, os fornecedores de conteudo tradicionais vaG conti
nuar a desempenhar urn papel, como tambem 0 farao novas formas de 
fornecedores de conteudo comerciais. Mas talvez a maior quantidade de 
conteudo venha a ser criada por aquilo que e tradicionalmente pensado 
como a audiencia dos media. Nas comunica<;6es online, toda a gente 
e fornecedora de conteudo bern como membro de uma audiencia» (Pavlik, 
1996: 214). 

Grossman (1995) fala na emergencia da «democracia do teclado», na 
qual cidadaos individuais tern a oportunidade de se exprimirem, individu
almente ou em grupo, recorrendo ao ciberespa<;o: «Utilizando listas compu
tadorizadas e redes on-line para diferentes grupos de interesse, cidadaos 
individuais tambem serao capazes de enviar 0 seu proprio material promo
cional, propaganda e publicidade em todos os generos de formatos para 
individuos, grupos e representantes da sua escolha. Havera urn continuo 
fluxo de audio, video, comunica<;6es escritas, trocas de dialogo, sondagens 
e vota<;6es do tipo sim/naa, folhetos e programas, entrevistas, discursos, 
apresenta<;6es e publicita<;6es - tudo circulando no ciberespa<;o e instanta
neamente disponivel» (p. 149). 

A literatura relativa ao ciberespac;o, quer geral, quer academica, esta 
repleta de referencias ao seu potencial democratizador e igualitario. E dito 
que a comunicac;ao lateral, cidadao-a-cidadao, de IDuitos-para-IDuitos, via 
Internet, em particular atraves dos seus grupos de discussao, pode revita
lizar uma democracia baseada nos cidadaos (Gladney, 1996). Levy, por seu 
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lado, refere que a aposta tecnopolftica no ciberespa\,o passa por «fomecer 
a uma colectividade OS meios para proferir urn discurso plural, sem passar 
por representantes» (Levy, 1997: 93). 

As implica\,oes da tecnologia dos novos media interactivos representam 
urn profundo desafio para 0 futuro do jomaiismo e para os profissionais 
da informa\,ao. Pavlik acredita que os jomalistas sao uma especie amea
\'ada a partir do momenta em que os consumidores de informa\,ao utilizam 
as novas tecnologias para irem directamente as fontes infonnativa~, con~ 
tomando as tradicionais fontes jomalisticas. Com 0 desenvolvimento da 
Intemet e de outras redes de comunica\,ao globais, 0 monop6lio dos 
jomalistas referente a capacidade de dissemina~ao de noticias por todo 0 

mundo, atempadamente e para urn largo numero de pessoas, come~a a 
decair (Reddick eKing, 1995). 

Como escreve Hume (1995), as novas tecnologias quebram 0 mono
p6lio dos jomaiistas, fazendo algumas das novas noticias uma colabora~ao 
nao mediada entre as fontes e as audiencias. Capazes de programar os seus 
computadores para recolherem as suas pr6prias noticias personaiizadas, a 
partir de fontes mais diversificadas do que as dos pr6prios jomalistas, os 
utilizadores das redes de comunica~ao podem de certa forma antecipar 
a produ~ao noticiosa dos jomalistas. 

Acresce 0 facto de certos programas de computador permitirem pro
gressivamente 0 tratamento e redac\,ao automatica de textos jomalisticos 
sem a interven\,ao de profissionais: «Aplica\,oes inteligentes que automa
tizam a fun~ao jomaiistica e come~am a ligar as fontes mais directamente 
aos consumidores de noticias podem representar 0 declinio do pape! do 
jomalismo como fiitro, ou gatekeeper, na interpreta\,ao da informa\,ao em 
sociedade e 0 pape! crescente das for\,as comerciais na redac\,ao» (Pavlik, 
1996: 216). Fundindo as no~6es de acesso directo aos media e de software 
de escrita automatica de noticias, Pavlik avan\,a a hip6tese de, no futuro, 
nao haver de todo necessidade de existirem empresas jomalisticas. 

Identica perspectiva sobre a questao tern David Bartlett, para quem 0 

impacto das tecnologias online podeni ser sobremaneira acentuado no 
jomalismo: «Quando toda a gente tern acesso a imagens em directo sobre 
quase tuda 0 que esta a acontecer no mundo e as telecomunicac;6es sao 
definidas por redes abertas em vez de fontes se!ectivas lineares, 0 pape! do 
jornalista muda. Os jornalistas profissionais podem vir a tornar-se desne
cessarios quando dados em bruto faceis de usar estao ao alcance de todos 
com 0 simples carregar de botao. 0 conceito familiar de urn gatekeeper 
jomalistico pode tomar-se insignificante quando todos os consumidores 
tern 0 poder de comandarem 0 seu pr6prio fiitro» (Bartlett, 1994). 

Para Koch, no mundo e!ectr6nico da comunica\,ao, os cidadaos/utiliza
dores tomam paulatinamente controlo dos media emergentes, definindo os 
padroes de desenvolvimento atraves dos mecanismos de procura publica. 
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«Os utilizadores, nao os proprietarios, estao a determinar a forma do 
mundo online em desenvolvimento. Desde ha uma decada, aqueles cujos 
interesses vao desde a aviac;ao a zooIogia tern organizado «f6runs» e «confe
rencias» on line, par exemplo, vergando estas novas tecnologias aos seus 
proprios e partilhados interesses» (Koch, 1996: 9). 

Christopher Harper partilha das preocupa~6es relativamente ao futuro 
do jomalista neste contexto: «Os papeis do reporter e do editor de jomal
os tradicionais gatekeepers da informa~ao - sao limitados, se nao elimi
nados de todo, na decisao de qual a informa~ao a receber pelo utilizador» 
(Harper, 1997). 

o contrario tambem e objecto de discussao. Para Shaw (1997), a maior 
parte das pessoas nao tem nem tempo nem aptid6es para encontrar, selec
cionar e avaliar toda a informa~ao encontrada na rede. Apesar de a discussao 
a volta da eventual elimina~ao de intermediarios ou mediadores da infor
ma~ao, e improvavel que a Internet tome obsoletos os reporteres e editores 
que servem como mediadores jomalisticos, na medida em que 0 novo meio 
assume sobretudo uma fun~ao complementar, e nao de anula~ao, relativa
mente a6 jomalismo tradicional; por um lado, assiste 0 jornalismo tradi
cional (jomalismo online) e, por outro lado, constitui um novo canal de 
difusao dos conteudos gerados pelas empresas jornalisticas tradicionais 
(jomalismo digital). Podera igualmente colocar-se a questao de saber se 0 

fim dos jomalistas nao significaria tambem 0 desaparecimento das noticias 
no sentido jomalistico tradicional do termo: 0 consumidor passaria a 
consumir apenas informa~ao, dispensando a noticia enquanto materia 
processada e contextualizada por profissionais preparados para 0 efeito. 

Howard Rheingold defende que quanta mais material informativo 
existe no ciberespa~o maior e a necessidade de haver filtros, mais sao neces
sarias pessoas que saibam como cultivar fontes, verificar a informac;ao e 
colocar a marca de legitimidade nela. «Toda a gente ja tem demasiada infor
ma~ao, e brevemente teremos espa~o para ainda mais informa~ao. Conhe
cimento e informa~ao necessaria, de uma forma inteligivel. na altura 
certa. Para iS50, sao necessarias pessoas, nao bases de dados. 0 processo 
de encontrar conhecimento e uma tarefa social, nao uma tarefa tecnica, 
especialmente na Net» (Rheingold, 1995). 

Embora, como salienta Singer (1998), nao tenham sido ainda publi
cados estudos abundantes sobre a questao do gatekeeping no novo meio, 
existem algumas evidencias de que as proprios jornalistas veem esta fun
c;ao como adaptativa e evolutiva em vez de ameac;ada de extinc;ao. Repor
tando-se ao contexto das redacc;6es norte-americanas, a autora refere urn 
estudo segundo 0 qual os profissionais esHio a mudar a sua defini~ao de 
gatekeeping para incorporarem no~6es como controlo de qualidade e 
«sense-making». Em particular, veem 0 seu papel de interpretes crediveis de 
um volume sem precedentes de informa~ao disponivel como fundamental 
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para 0 seu valor profissional e mesmo para a sua propria sobrevivencia no 
ambiente dos novos media. Singer salienta ainda 0 facto de, apesar de as 
provas ainda nao serem suficientes, haver indica~oes de que os utilizadores 
on line - apesar das muito publicitadas afirma~6es de que estes proci.Iram 
precisamente libertar-se do controlo dos media sobre a informa~ao - podem 
antes estar it procura de gatekeepers de alguma especie. 

Agostini tambem nao acredita naquilo a que chama 0 enterro de jornais 
e de jornalistas, defendendo que, independentemente das tecnicas, sera 
sempre necessaria haver profissionais para verificar as notfcias. Lem
brando que na hist6ria da cOIDunicac;ao jamais uma inova<;ao provocou a 
elimina~ao das tecnologias anteriores, 0 autor frisa que 0 que desapare
ceram foram modos de produ~ao e os seus instrumentos. ,,0 jornalismo 
multimedia tomara portanto 0 seu lugar ao lado dos jornalismos tradicio
nais. 0 jornalismo do futuro sera obra de cada media propondo a sua infor
ma~ao diferenciada. Em suma, e tempo de renunciar a essa entidade quase 
mitologica que chamamos jornalismo e admitir a existencia de jornalismos 
diferenciados em fun~ao dos publicos, dos conteudos, das formas, dos 
modos de produ~ao, de difusao e de consumo da informa~ao» (Agostini, 
1997: 26). A continuidade logica desta hipotese podera concretizar-se na 
diferencia~ao e especializa~ao dos perfis e das competencias jornalisticas. 
No futuro, poderao existir jornalistas especializados em sistemas informa
ticos, em sistemas docurnentais, jornalistas editores, jornalistas visuais e 
jornalistas infograficos, entre outros (Pepin, 1994). 

Para Giussani (1997), a Internet nao e urn fenomeno de substitui~ao 
mas urn canal de comunica~ao suplementar, pelo que os jornalistas tern urn 
papel essencial a jogar na sociedade interactiva de amanha. 

Caminha-se a passos largos para urn ambiente informacional global 
onde todos serao fornecedores de informa~ao bern como consumidores. 
,,0 desafio esta em criar comunidades electronicas que casam informa~ao 
e cOIDunica<;oes - criando assim urn meio interactivo e participativo. Este 
aspecto de comunidade e crucial- e a alma do novo meio» (Gilder, 1994; 
citando Steven Case). No entanto, a cria~ao deste tipo de comunidades elec
tr6nicas encontra certos obstaculos, pais cada utilizador pade construir 0 

seu pacote de informac;ao a partir da massa informativa online, tornando 
mais dificil 0 cimentar, por parte dos jornais, de urn conhecimento comum 
entre as diversas comunidades virtuais. 

3. Conclusiio 

Michael Schudson come~a 0 seu mais recente livro, The Power of News, 
convidando os leitores a imaginarem urn mundo onde toda a gente pode 
distribuir informa~ao a toda gente atraves de urn computador. Onde qual-
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quer pessoa pode ser 0 seu proprio jornalista. Schudson sugere que, num 
mundo destes, as pessoas depressa se sentiriam desorientadas face as 
complexas tarefas de escolher fontes legitimas e navegar num mar infin
dave! de informa~ao. 

Num mundo imaginario destes, que, afinal, vemos materializar-se pau
latinamente com a expansao da Internet, a necessidade de encontrar fontes 
fiaveis, re!ativamente imparciais e de confian~a, parece aumentar na pro
por~ao directa do crescimento exponencial da oferta informativa. Donde, 0 

jornalismo tera todas as condi~6es para ser reinventado (Singer, 1998) em 
vez de, como proclamam alguns, ser gradualmente eliminado. 

A prospectiva mais pessimista, porventura baseada mais em projec~6es 
demasiado distantes no tempo do que em solidos indicadores do presente, 
podera contrapor-se a questao de saber se certas aptid6es proprias desen
volvidas pe!o jornalista nao se afirmarao como cruciais. As capacidades de 
se!ec~ao, sintese, hierarquiza~ao, enquadramento e mesmo de personali
zac;:ao da noticia poderao ser insubstituiveis no ciberespa~o, onde feno
menos como 0 da sobre informa~ao se veem exponencialmente agravados. 

Acresce que a experiencia do jornalista na re!a~ao com fontes de infor
ma~ao, se bern que nao isenta de escolhos ou vieios, podera igualmente 
continuar a constituir uma mais-valia. 0 facto de, com 0 novo meio, 0 utili
zador poder dispensar a intermedia~ao jornalistica, entrando em contacto 
directo com as fontes, nao garante, a partida, a totalidade e a fiabilidade da 
informa~ao recolhida. 

Se, retomando 0 conceito de mediamorfose de Roger Fidler, aplicar
mos ao jornalismo os principios da co-evolu~ao e coexistencia, que tern 
presidido a propria evolu~ao dos media, teremos que as novas formas 
de jornalismo online nao substituirao as tradicionais: ambas tenderno a 
coexistir, moldando-se e transforrnando-se, mutua e interactivamente, ao 
longo do tempo. 

Nao obstante, convira nao perder de vista, em termos de acompanha
mento te6rico, determinados aspectos que tomam unica a experiencia 
evolutiva da Internet. Trata-se de urn novo meio que, para alem de acolher 
todos os media tradicionais, conferindo-lhes novas roupagens e diferentes 
horizontes, se expande de forma sem precedentes no atinente a ritmo, 
escala, controlo e modalidades comunicacionais. 

Se ha uma conclusao generica a tirar desta problematica e a de que, 
apesar de se antever urn significativQ impacto do novo meio no jornalismo, 
sera ainda prematuro produzir asser~6es definitivas, quer sobre a forma 
como os jornalistas serno afectados no seu oficio, quer sobre 0 modo como 
os leitores/utilizadores se posicionarao face aos jornalismos tradicional 
e online. 

A rapida evolu~ao do novo meio, 0 seu actual estadio de desenvolvi
mento e a relativa imprevisibilidade das suas aplica~6es, nomeadamente 
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no que ao jomalismo conceme, dificilmente autorizam assen;:6es defini
tivas sobre quest6es fulcrais como a de saber se 0 jomalista se tomara 
redundante ou se 0 seu pape! como gatekeeper sair"- diminufdo. 
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