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Cidadania mediatica: a internet implica umarevolu�ao dos costumes?

Maria Jose Brites

1. lntrodu�ao: Cidadania mediatica e jovens portugueses

A· t · m ernet e, sem dllvida, respons.ivel por um salto de i a . # alter�ativas participat6rias dos cidadiios e muito em especi:td::::.�t�:��: �poss1bilidade de, por conta e vontade pr6pria, os jovens poderem cria/e man;erblogues, redes sociais e diferentes plataformas digitais para mo t expre # , • 

- s rarem as suas ssoes arttshcas, manifestarem e fomentarem opiniao e m tr sabem fazer c . os arem o que resceu com o surg1rnento da internet, em especial a 2 0 E t do caso, e importante anotar que a internet por si s6 nao , I - . . m o o 
a d · fi t I' c so u,;ao e resposta I eren es c ivagens de acesso, utiliza<;:3.o e apropriarao dos med,· segura um - l T a e nao as-a expressao va orada de uma cidadania medi't1'ca O . d cid d · fi • · u seJa, e umaa ama re or,;ada e expressada atraves dos media Neste cap1't I I est · de' · d · u o exp oramosa I ia partin o de um estudo de caso em Portugal recorrendo a tig - J · d' • uma mves-a,;ao :ng1tu mal sobre j ovens, j ornalismo e participa,;iio Esta resultou doaco".'pan _amento ao longo de dois anos de 35 jovens com diferentes formas de

C

pualrthc1�a.;ao e d6e consumo noticioso, bem como com diferentes provenienciasurrus, econ micas e 
· · 0 . . media . . soc1ais. mtmto e explorar as praticas de cidadania

d. t' td1ca - relac10_nadas com consumos noticiosos, pr3.ticas de cidadania me-ta iza a e expressoes da vida quotidiana.
2. Condi�5es para uma igualdade cfvico-mediatica?

l .As :�cied�de_s atuais vivem entre a ideia entusiasta de que o acesso 3.s tecnoog1as igual1tano e a  descoberta de que o caminho a percorrer e Ion o S do os resultados do Inquerito a Utiliza,;iio de Tecnologias da Infi g . _egudan-Comuni - (TIC) orma,;ao e ca,;ao pelas Familias realizado em 2013 pelo Instituto Nacional
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de Estatistica, 66,7% dos agregados familiares residentes em Portugal tern com
putador em casa e 62,3% tern acesso a internet. Acresce que neste perlodo assis
tiu-se a uma tendencia de aumento, mas em ritmo desacelerado, comparando 
com anos anteriores (INE, 2013). Noutros paises europeus, muito em especial 
no Norte da Europa, o acesso a internet em casa ronda os 100%. As poleJ2ciali
dades participativas da internet esbarram desde logo na possibilidade de !he ter 
acesso de forma c6moda e facilitada. 

E, por isso, importante problematizar, ainda que sumariamente, o conceito 
de gera,iio digital, pelo que niio poderemos deixar de recuar a gene_se. Taps
cott (2009), quando designou Net Generation, Millennials ou Generation Y, re
feria-se aos que nasceram entre 1977 e 1997 e que, segundo o autor, sentem a 
tecnologia como o ar que respiram. 0 conceito foi amplamente transportado 
e acolhido um pouco por todo o mundo, mas Tapscott referia-se especifica
mente aos nascidos nos Estados Unidos. Sera que a designa,ao faz sentido, por 
exemplo, em paises como Portugal? Ha outros componentes da vida quotidi;ma 
que baralham a possibilidade de atribuirmos estas designa,oes, condicionad�s 
por fatores mais vastos, coma os politicos, os socioecon6micas e os cultura1s 
(PONTE, 2011; PONTE; AROLDI, 2013). Ha estudos que apontam para \)Utras 
implica,oes, para a existencia de uma gerapio electr6nica, a dos nativos dos anos 
90, neste caso sobretudo caracterizada por usar varios ecriis ( CARDOSO ES
PANHA; LAPA; ARAOJO, 2009). Alem disso, e importante anotar que o acesso 
aos diferentes media implica fraturas e diversidades socioculturais; quern tern 
a possibilidade de aceder a mais media corre mais riscos mas, eventualmente, 
tambem mais facilmente consegue domesticar os media (KOTILAINEN; SUO
NINEN, 2013; BRITES, 2015).

Quando pensamos em consumo, a internet pode reafirmar capitais sociais 
e familiares, revelaudo que nem todas as potencialidades da internet siio facil
mente exploradas (BRITES, 2010; JORGE; BRITES; FRANCISCO, 20ll), crian
do desse modo entraves a novas conquistas. Assiste-se, ainda, a uma estabilida
de face a situa�Oes culturais, sociais e educacionais pre-existentes. 

O modelo de cultura participat6ria, principalmente impulsionado e de
senvolvido por Henry Jenkins, tern como elementos subjacentes a ideia de que 
quern participa quer que as contribui,oes sejam vistas como importantes. Es
tipula ainda que ha relativamente poucas barreiras a participa,iio artistica e ci
vica, ha uma maior partilha <las criafrOes, uma troca informal de saber entre os 
que tern conhecimento e os que ainda nao o adquiriram e, ainda, a nec�ssidade
de ter em conta as opiniOes dos outros, ou seja, ha um sentimento de mterco
nexiio (JENKINS; PURUSHOTMA; WEIGEL; CLINTON; ROBISON, 2006). A 
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principal critica que tern sido feita a este paradigma e precisamente O facto de 
ser associado a quern ja e incluido. 

Quando pensamos as praticas de cidadania mediatica, indicadas pelos oihos 
dos cidadiios, situamo-nos no ambito dos estudos de recep,iio. A evolu,ao dos 
�studos de recep,ao pode relacionar-se com a hist6ria social, politica e media
lica (SCHR0DER, 2012). Numa proposta de divisiio da pesquisa de audiencias 
em diferentes periodos desde 1973, Schmder aponta para os estadios mais re
c.e�tes _ e liga�os ao novo milenio que se centram em formas de cidadania par
t1C1pat1va e c1dadania ubiqua. Nestas duas propostas, Schrnder aponta para as 
mova�Oes tecnol6gicas e o debate mais ou menos entusiasta que implicam e 
t�mb:m par� a. necessidade de compreender as dinamicas complexas da parti
c1pa,ao med1at1zada nas vidas quotidianas <las sociedades atuais. A sociedade e 
complexa e um olhar atento aos fen6menos sociais nao se compadece com leitu
ras unidirecionais. Na era da internet e da democracia mediatizada, um dos de
safios e e�tender de forma integrada as conexOes entre os diversos quotidianos 
(online e ol!line) (BANAJ; BUCKINGHAM, 2010; DAHLGREN, 2010; MAS
CHERONI, 2010) que estiio relacionados de forma umbilical. Mesmo quando 
a internet implica inevitavelmente �ma ligafriio entre cidadiios e participafriio, 
essa ligafriio nao funciona sem contfXtos e acumulafriio de capacidades e saberes 
diferenciados. 

Uma rede alargada de possibilidades de consumo e de participa,iio niio se 
centra apenas e totalmente no reflexo de capitais acumulados a montante. Tern 
de se: '.�mbem construida ao longo da vida, com refor,o da vontade pr6pria,
acesS1b1hdade e capacidade de o individuo superar facilidades e obstaculos 
(BO�RDIEU, 1983). Por isso mesmo, quando pensamos em capital pensamos 
tambe".' em rela,oes de sociabilidade, consumos, apropria,oes e devolu,ao de 
conhec1mento que cada individuo pode promover. 

. Como aponta P�ter Dahlgren, e impressionante a quantidade de oportu
mdades que os media online possibilitam, mas tambem e preciso ponderar as 
conti�gencias, i�erentes a obst.iculos que esses mesmos media implicam e que a
pes��1sa e".'pmca pode fazer emergir (DAHLGREN, 20ll). O caracter partici
patono da mternet e a sua natureza horizontal siio desafiados pela sua pr6pria 
natureza que oscila entre a intera,iio e a participa�iio. Nico Carpentier alerta 
para a inequivoca existencia de praticas que siio mais do foro da intera,iio do 
q�e da participa�iio e que, como ta!, nem ludo deve ser encarado com participa
�ao. 0 ace�s.o e a i _ntera�ao sao tidos como importantes contributos para O pro
cesso part1c1pat6no, mas siio distintos de participa,ao, pois tern menor enfase 
"em dinamicas de poder e de decisiio" (CARPENTIER, 20ll: 28). Este debate 
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relativamente as possibilidades e fragilidades inerentes as sociedades mediatiza
das - que e tambem um debate sobre as possibilidades digitais maximizadas ou
minimizadas - mantem-se atual, inclusive em sociedades ocidentais. Dahlgren 

alerta que as versoes maximalistas da democracia tambem refon;am formas
pre-existentes de delibera,ao e de poder (DAHLGREN, 2013). • l 

3. Metodologias tra�adas

Considerando como ponto de partida as indica.;oes de praticas de cidadania
mediatica por parte de crian.;as e/ ou jovens, usamos um corpus composto por 

35 jovens (32=15-18 anos; 1=14 anos; 2=21 anos; 16 Fe 19 M) com interesses e
capacidades diferenciadas em termos de consumo de noticias e participa<;iio na
sociedade. Possuiam graus/niveis e tipos de participa<;iio muito diversificados
(Parlamento dos Javens, assembleia de bairro, juventudes partidarias,'jornais
escolares, graffiti, musica), bem coma backgrounds familiares, educacionais,
culturais e econ6micos muito distintos e competf:ncias individuais distintas.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas (El: 2010 e E2: 2011) e grupos

de foco (2011). Este capitulo concentra-se nos cinco perfis que emergiram da analise con-
centrada nos consumos de noticias e formas de participa�ao autorreportada:
(1) Participantes ocasionais e pouco informados, (2) Participantes e consumi

dores emergentes, (3) Participantes politicamente engajados e informados, ( 4) 
Participantes alternativos e cidadaos online e (5) Participantes e consumidores

em torno de um projeto do Eu. Entre estes perfis vamos incidir a analise em 
cinco participantes que podiam ser considerados representativos de cada per
fil. Estes cinco jovens e os seus consumos, alyOes e capacidades apontam para 

diferentes praticas de cidadania mediatica por parte de crian<;as e/ou jovens.
Entre estes atores que exemplificam os perfis, podemos dizer que o Vasco ex
pressa muito hem uma utiliza<;iio fragmentaria dos media enquanto espa,os
de participa,iio cidada. Dificuldades econ6micas dificultam o acesso a deter
minados media e como ta! a sua utiliza,ao ativa e participativa. Ja a Carminho

reflete ambivalencias de consumo mediatico ainda com grande valoriza.;iio da
televisiio, mas com um despontar da internet. No que concerne a produ.;ao de
conteudos, exemplifica a rela.;iio de ambivalencia em rela<;iio a um dos media

mais tradicionalmente usados em contexto educativo em Portugal, os jornais
escolares. 0 Joaquim, por seu !ado, e um utilizador intenso do Facebook para 

participa<;iio ativa e tambem e um dos poucos participantes a ter tido a possi-
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bilidade de participar em jornais tradicionais de circulac;ao nacional e r nal. A Jade, uma ativista, e utilizadora da internet e dos f6run d d' eg10-
aponta p 'd d s e 1scussao e

ara a necess1 a e de procurar satisfazer um bem comu p· 1 D' · M 
m. ma mente o ano usa o ySpace coma ferramenta de divulga<;iio do seu trabalh 

MasterofCerimony (MC). o coma
0 objetivo e dar conta de pn\ticas de cidadania mediatizada - relacion d 

com consumos noticiosos, pr3ticas de cidadania e express6es da vida quotidi:n:�

4. Perfis e praticas inerentes

No grupo Participantes ocasionais e pouco informados identific, . 
com um consu 1· 't d d 

• amos )Ovens
d 

mo um a o e informa<;[io noticiosa e formas de participa<;ao concentra as em oportunidades de momenta. No contexto famili' h" cassez de d · • b ar • uma es-
1scussao so re noticias e nos casos em que ela OY'ste e' 't d · - ..,....... mm o centra ana one�ta,ao para saber evitar o perigo que amea,a o bem-estar pessoal (desas

tres, ac1�entes, doenc;as). Ou seja, as noticias servem em certa medida para alertar
par:peng?� e ao me�mo t��po s�:isfazem uma intrinseca curiosidade pelo peri
go. .s �otlcta� de cariz politico sao escassas e, quando existem, surgem atraves da
:•Vis:� ou �ao evocadas por conversas familiares, sobretudo tidas pelos adultos 
d .s no �1�s s;o obtidas sobretudo atraves dos meios tradicionais, notando-se um� unmm<;ao_ estes em compara,ao com a internet de 2010 para 2011. 

:.� �p<;oes do Vasco' siio precisamente exemplificativas de uma cidadania
:e �:1�a .que depende muito de oportunidades criadas nos seus contextosp X1m1dade, coma o centro do bairro social (assembleia de bairro) onde 
;ora ou a es�ola (por exemplo quando o professor pede que fa<;am um blogue) 
:o �p:tumdad.es fragmentadas e momentilneas que despertam a aten<;ao d�

e vo VI o, conslltuem um motivo de orgulho e ate de I nfi 
m - A • 

a guma autoco anc;a 
as que nao tern contmuidade efetiva. 

Entre 2010 e 2011 as sua £ d .. 
. ' s ormas e part1c1pac;:ao autorreportada identifi-

caram isso mesmo: ao contrario de 2010 em 2011 ., . . . ble' d b . bl ' Ja nao part1cipava na assem-rn _" airro, o ague tambem estava parado e as atividades de participa<;iio

resum1am-se a comentar em blogues e conversar com colegas.
:i�os 17 anos frequ�ntava � 100 ano e num curto espa�o de tempo tinha passado orv.i
do'.s:scol;, tendo Sido obngado a sair de uma escola de elite (estatal). Mesmo esior�an-
pelas d:�:u�:a�::t;::::::e 

q�:rs::ii
�i�

i
��::!:ne�:�contr� rumo

( 

escolar, inclusive
escolaridade) e os irmaos. Nao sabia qu� profissao esco:e: :!'a: :t:t:s:n�:: ;::: !a::t
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Ao longo do tempo, o Vasco procurou ultrapassar a exclusao digital no c_en-
s ·a1 . to de familiares· "Com o telemovel vou a internet e o meu primotro OCI e JUil . 

. >) tern internet e recorro aqui ao espafO jovem [ Centro Soetal]; C�m o _uso _escas:o:em termos temporais, tambem sao penalizadas as competencias, nao so n� u 1 l 
liza<;iio, mas tambem na compreensao dos mecanismos e dos termos ass�ciados
a esses mesmos usos. 

0 Vasco aproveitava para ler os jornais que um professor levava para a esc�
la hem como os gratuitos quando andava de mectro. As revistas �or-de-rosa, e
n�velas e da serie juvenil Morangos com Aplcar siio tambem assmala�as como
elementos que vao povoando as referencias noticiosas deste grupo, mclus1ve
entre os rapazes. 

Relativamente ao blogue, anotava:
" - 0 blogue Joi feito ha mais ou menos um ano,foi para a esco/a, para apren

dermos a fazer um blogue, mas eu ... como este assunto me interessava. opt�t par
fazer sabre o impacto ambiental, procurei varios assuntos sabre o tema, a/guns 
videos e tambem acrescentei uns joguinhos para la, mas tudo dentro do tema que
procurei." 

- Mantiveste o blogue? 
- Ele [blogue] ativo esta ... , mas depois esqueci-me da password e nao atua-

lizei." (Vasco, El)
. 1 h tenriio para o modo comoEm 2011 quando se refena ao b ogue, c amou a a T 

era feito (o �ue pudemos confirmar ao visualiza-lo) e para o facto de os t�xtos
que la colocava serem copiados de outros sltios na internet. Em 2011 �ef:nu-se
ainda a participa9ao em outros blogues (nos quais coloc� � su_a op1�rno) e a

C m aml·gos como formas de participa9ao. A ul!hza9ao da internet,conversa o , 
N d ainda que escassa e limitada, ate pelo facto de o Vasco nao ter computa �r nem

internet em casa (acede em casa de amigos, familiares ou escola), ev1dencia um:sobrevaloriza9iio das suas capacidades para uso criativo que niio correspond\ realidade. Isto em certa medida pode ser menos positiv�, ma� tambem re;e a
de facto que a internet tern a capacidade de nos fazer sentir m,"" empodera os:Ja no perfil de ParHcipantes e consumidores emerge�tes ha uma_transversa 
lidade dos seguintes indicadores: a televislio e um me1� pref�renc1al (e�bor:nem sempre exclusivo) para consumo de noticias e o JOr�ahsmo televts1vo 
considerado fundamental do ponto de vista da democrac1�, embora de _201�ara 2011 a internet tambem tenha entrado nessa mesma d1Sputa. Ou_seJa, _h 
�ma centralidade da televisao e uma emergfocia da internet, mas sem 1dent1fi-
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ca9iio com a mesma. Em termos de informa,ao politica, a televisiva e a  preferi
da. E discutida no espa90 familiar e tambem no grupo de amigos, sobretudo nas
escolas. Em termos de participa,ao, esta concentrada, sobretudo no primeiro
ano (2010) em formas proporcionadas pela escola, n.o segundo ano de pesquisa
assistiu-se a uma manutern;ao de algumas formas de participac;ao ou ainda a
indica,ao de novas op96es e atividades. 

Por altura da primeira entrevista, Carminho ( 16 anos ), que ainda dirigia
um dos jornais da sua es cola secundafia2, vi via com a mae e a irma. A mae era
licenciada (desempregada) e .o pai tinha o 12° ano. Nesta altura, aos 16 anos (11°
ano ), Carminho disse que queria seguir jornalismo mas optou por advocacia
(tendo ingressado em Direito). Empenhada em atividades sociais, seguia as no
tfcias atraves da televisao, hem como atraves dos colegas na escola. 

Entre 2010 e 2011, Carminho manteve e ate incrementou os seus modos de
participa9iio' que siio, alias, muito diversificados quanto a participa,ao micro e
macro n�s suas formas convencional e nao convencional. Neste perfil, as formas
de participac;ao na · internet sao nao s6 mais intensas do que no anterior coma
tambem implicam uma maior capacidade para as estruturar e manter, pois ha
um refor90 da produ9iio pr6pria de conteudos mediaticos, sobretudo em 2011.
No entanto, nem todas as formas ae participac;ao significam participac;ao civica.
Ha exemplos espon\dicos ( Carminho) de aplica9ao pratica ao real das form as de
participa9ao e as a96es coletivas tern especial destaque, muito influenciadas pela
participa9iio em manifesta96es.

Na escola onde a Carminho estudava existiam dois jornais escolares. Um era
da al,ada oficial da escola e o outro, .o que a Carminho dirigia, era suportado
pela Associa,iio de Estudantes. Tanto para ela como para os colegas de turma
havia uma diferenc;a entre os dois tipos de jornais escolares; no primeiro caso,
2 Numa pesquiS3. paralela, na qual nos detivemos sobre a apropriac;:3.o dos jornais esco
lares, vantagens e contextos, identificou-se que "todos os rapazes entrevistados escrevem 
artigos de opini3.o, assumindo-se mais talhados para esta tarefa do que para a produc;ao 
de notfcias ou reportagens. As raparigas dividem-se entre Yarias func;Oes, como a escrita 
da opini3.o, da noticia e da reportagem. Os elementos que promovem a participac;ao no 
jornal escolar sao diversos. Desde a vontade de enaltecer uma opini3.o pessoal ate a pos
sibilidade de contribuir para um debate entre alunos e na comunidade escolar, passando 
pela oportunidade de aprender a fazer jornalismo, especialmente por parte de raparigas:' 
(BRITES, 2011, p. 542). Estes resultados apontam para as pluridimensOes que podem ser 
encontradas, designadamente de genero, quando nos referimos a pr;iticas de cidadania 
riiediatica. 

3 Juventude partid.\ria (Centro-Direita), escuteiros, Parlamento dos Jovens (pela 2a vez, 
neste caso como cabec;a de lista); Associac;ao de Estudantes, voluntariado, Facebook.
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os professores de alguma forma impunham uma linha editorial e no segundo 
os alunos eram cidadaos que escolhiam os temas e os tratavam, revelando desta 
forma uma cidadania mais ativa e consentdnea com os seus interesses. Os jo
vens alunos tern uma imagem hem clara <las potencialidades que qualquer uma 
destas duas formas de fazer jornalismo escolar proporcionam e privile�iam os l
jornais de iniciativa dos alunos para se expressarem de forma mais livre (BRI
TES, 2011). 

0 terceiro perfil que inclui os Participantes politicamente engajados e informados e composto pelo conjunto de jovens que mais mostrou apreciar a infor
mayao e, em simult.\neo, que manifestou uma vontade intensa de participar e 
implementar a<;oes em prol da comunidade, a nivel local ou central e em dife
rentes tipos de participa,ao (tradicional e nao tradicional). Ha diversidade de
consumo noticioso, atraves de varios canais, desde os tecnol6gicos (televisao, 
jornais de referenda, internet) ate aos amigos, familiares e pessoas que nao se incluem neste grupo restrito. Ao longo do tempo ha uma maior consolida�ao do usos dos media digitais. Verifica-se uma continuidade nas formas de participa<;iio4 que sao substituidas sobretudo quando as antecedentes deixam de ex istir. 
A politica e encarada nas suas multiplas dimensoes e a discussao da informa,ao 
politica e alargada. 0 ciclo social da informa,ao sai, par isso, refor,ado. Tudo 
isto acontece com a prevalencia de capitais civicos acumulados. 

Neste grupo encontra-se ainda a maior parte dos jovens que tiveram a opor
tunidade de escrever para jornais mainstream. Importante assinalar que este 
grupo e constituido por membros de juventudes partidarias, dirigentes de associa<;oes de estudantes, pessoas que tern uma forte participa<;ao em a,oes de voluntariado e de a<;iio direta com as comunidades. 

Joaquim, com 18 anos, frequentava o primeiro ano da faculdade (Econo
mia). Vivia com a mae (licenciada) e tinha dais irmaos. 0 pai era licenciado em 
Ciencia Pol!tica. 0 Joaquim afirmava que a informa<;iio e poder, falava de noticias com os pais, os amigos, os colegas, os membros do partido, com as pessoas que nao conhecia (mesmo no autocarro). 

A semelhan,a de outros jovens deste grupo, para Joaquim "A informafiiO ea base de tudo. E poder. Ter informafiio e estar a frente, e ter vantagem" (El). A in
forma,ao e entendida coma um estado de espirito, uma ferramenta para refor,ar 
formas de entendimento e de participa,ao. E fundamental para se posicionarem nas diferentes arenas em que se movimentam. Neste grupo, estar a par <las no-
4 Juventudes partid3.rias, partidos politicos, jornais nacionais e regionais, manifestafrClesde rua, blogues de iniciativa pr6pria, voto, escuteiros, presidencia da Associafr3.0 de Estudantes e voluntariado, apenas para dar alguns exemplos. 
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ticias e lido coma um habito, um vicio Na linha d encontramos o carburante para um con�umo partici;!�:�DURAI (2003/1986),
"N - o outro dia fiz isso [ colocar uma noticia no Facebook, a casamento homossexual] e est· t , h prop6s1to do ive res a oras a responde a . comentario simples de duas ou tres linhas, entraram l �a. coment n�s. Fiz um respondendo, e a  entrar num debate online com p ogo o,s comen_tarios, eu Juino Facebook, viram o comentdrio e respo�deram e:;:s zue eram mmhas amigascafe para discutirmos aquilo. . c egamos a combinar um

- Com pessoas que nao conhecias?- Um ou dais elementos a respond h . ddrias, det1ois havia outros qu � er euh co.n ecia, de outras juventudes parti-r e eu nao con ecia Qua t · 
. este tipo de debates, melhor" (Joaquim, El).

. n o mms pessoas mtegrarem

;oaquim aponta para o imperativo de saber gerir a informa,ao e de c nes "e momenta prefere a internet coma meio informativo: omo 
- Internet, por uma raziio muito simples. Por . na internet ha ludo e mais a/gum ., . . mu1to que se possa d1zer que

ma e boa, precisa e pouco fundam:n::;:·: �:::�: ser verd:de, ha informafiioXXI e conseguires gerir a informa iio Lo . . e a gran . e truque do seculo
e credivel eu e que tenho de saber ;ro�

urf ���;(��a��::.�:; mformafiio precisa

ao �s m.edia tr�dicionais sao ainda encarados coma espafos onde a info;ma-�ste d:a�:s:�:;��:d:�:�:1;.�: �:::�1:s P�iticas e econ6micas. Apesar de
algumas discuss6es acesas. s m ormantes de esquerda, marcou

Mm "::;:�e� :�;dao e a1tament: ":anipulavel pelos media tradicionais, porque
de miios_e que cria u::::::i;r:ue e �o de;es e qu� estd concentrado em meia dUzia
muito mais democrdtica A dem� Por �sso � que a internet acaba por ser uma cultura. cracia extSte a partir do momenta em que escolhe 
I . 

m 0 L1to mantinha dois biogues ativos um mais Ii ad acomentado, e um pessoal e poet,·co ' . h g O poHtica, que gostava que fosse. , que mantm a para expr prefena que se mantivesse mais an6 . essar pensamentos, mas quebl mmo e menos comentad AI·-' 1 . ogues encontrou-se esta dinfunic . d . o. tas, re attvamente aosd. a. quan o servtam um pro 6 ·t . ou IVulgafr3.o de uma atividade d . ) P st o ma1s vasto (politico esportiva queriam-se · ' quando mais intimistas queriam-se menos c mrus comentados e pt'i:blicos epensamentos pessoais que seriam event I omentados, sendo sobretudo reposit6rios deua men}e comentados com amigos offline.
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. o Lito esta a dizer que a internet e mais de-- J�aquim: Pegando msto ��:ia tradicional, um jornal e limitado a �ao sei
mocr&tica. se formos ver um ..( . um es·oaro a internet nao tern1, I' ·t do a puginas e a  r , ' quantas paginas ... mas es:' ,m'. a ·o est/lo no papel por falta de espa-limite. Ha notici�s que estao na ,nte;:o:::.:c:s os proprios jornais, dig�mos quel 

fO· Hd uma opfao. Tornam-se mars � . ara um desses !ados, mas na internet oo Publico no papel mostra uma. tend�ncta � Jorma muito mais democratica. Massite do Publico da acesso a mais art,gos e e 
·10 que e impresso. Ha muito

a imagem de um jornal tradicional passa por aqu1 

mais na net do que no papeZ:' (GF3)

No grupo de Par'.icipantes alternati::ss: �!:!a::t:,�:::::�:t�:�;r�n�:;: 
ternet e tida como prmc1pal media, cap. g Gostam de noticias sobre temaslegitimidade das noticias no atualhl ec�sst1stem:� particularmente (atividades ar-. lit' culturais que es m eress sociats, po 1cos e , munidade em que se inserem;, . ONG) mas que tambem servem a co . d d l1St1cas e , 2010 r 2011 reforraram ativ1da es e- c mooutro De pa a ' 
hcl uma preocupac;ao o . . t' 'dades que mais os interessavam. . - todos mantiveram as a 1v1 paruc1pa�ao e quase , 't, rio no sentido de as ligarem a
imprimindo-lhes sempre um carater comum a 

�unto das suas com�nidades
d . t. ue estavam a assegurar J uma ativida e pos1 wa q 

. . - - diversificados uma vegetaria-6 . 0 interesses de paruc1pa�ao sao mais pr xi'."as . ds ONG militante de um partido, interessados/participantes
na, uma at1v1sta e e 
m atividades culturais. M d · · e , , , . o Em 2010 estudava para entrar em e 1c1-0 caso da Jade e emblematic . f'·' Belas-Artes Em 20Jl, acaboulh b Uh m quando .uava nas na, mas os o os r ava 

. tas de mllsica e usava a internet para" terim\ria Comprava revis h ,por entrar em , e · . d It "N,a internet depende, nao a, . 'fi de denc1a e e cu ura. ' 
saber notic1as espec1 cas . b m no momento em que

A t'cias penso eu mas sena o , 
Twitter portugues para no I ' ' 

notfcias no Google e procurard t e informada, temos sempre asacontece to a a gen e . ,, (J d El) Para os assuntos ma1s do
. p cem notictas e vemos a e, sites. No mew, a are . al !if ca ja optava pelo telejornal, masforo da atua!idade, da cnse, Portug e po l ' . d Yi 11 b p ra procurar a atuahda e.tam1•;;:�:;::b:: a::u:s:�e:da obj�tivi��de e da su�e:�vi:::ep:::s:e

c::
relativizando mais a objetividade do Jorn ista, q ue, a n ' 

( • A ia) mas dizia que gostava mesmo era de artes.6 Com 17 anos estudava no 11.0 ano c1enc_ '. am outra das suas paix5es), o que se· ' · (os anuna1s er 
Acabou por entrar em Vetermana . convicta defensora dos animais.

atividade como vegetanana e t" encaixava bem com a sua
fi . "Sou completamente pela interne . (l2 o 11 o anos) Como a rmou. 

Vivia com os pais · e · . · . , - f6runs online. 
{El), o que se verificava na sua ativa part1c1pa�ao em 
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ser humano. A Jade, referindo-se a objetividade no jornalismo, acrescenta: "Hd 
muitos jornalistas a criarem o seu blogue, o seu site e exporem Id as notfcias. lssoe born:· (Jade, El). Quando se refere as possibilidades dos media tradicionais, 
sobretudo em ambientes familiares, destaca que a televisao ainda e motor cen
tral da conversa.

"- Bu acho que as pessoas estiio em casa, ligam a televisiio e tem um pouco 
de atividade de discussao, com as pessoas que os acompanham e com os amigos:' (Jade, E2) 

Por fim, o grupo de Participantes e consumidores em torno de um projeto do 
Eu apresenta uma coesao centrada na forma positiva como cada um dos infor
mantes se reve e reve as suas capacidades. Denotaram diferern;as em termos de

. formas de participac;:ao e de consume noticioso, sendo estas diferenc;:as concentradas em expressoes orientadas para a satisfa�iio do self. Estes jovens estiio ten
dencialmente concentrados numa constrm;ao autocentrada nas suas vontades
e interesses. Um dos dados que ressalta do grupo e o facto de ser constituido 

apenas por rapazes e aqui poderei'nos recordar a proposta de Antonio Fidalgo (2010) sobre a constru�iio ret6rica da personalidade. Este grupo de sete rapa
zes tern como denominador comum a quase todos uma elevada autoestima, se
rem interessados pelo meio que os rodeia e por informac;:ao espedfica, sem que
pensem essencialmente no bem comum, mas sobretudo em interesses pessoaisdiversificados: graffiti (arte), desporto, politica (tradicional e niio tradicional). 
Nao sao apenas consumidores, mas tambfm produtores de contetldos online,
que servem prop6sitos pessoais.

Com 17 anos, Dal'io frequentava o 10.0 ano numa escola profissional e nestafase ainda niio tinha ideias claras sobre o que fazer depois de terminar o 12.0 

ano. Oriundo de uma familia nuclear com baixa escolaridade, vivia com os pais
e o irmao mais novo. As noticias chegavam-lhe atraves de conversas com amigosou da televisiio. Apesar deter como espa,o informativo (politico) praticarnente 
apenas a televisao, o D.irio procura na internet outros assuntos que considera
serem relevantes, pessoalmente e no ilmbito artfstico. 0 interesse coletivo devera prever o particular para que se fomentem formas mais duradouras de participa�iio. 0 MySpace era uma plataforma usada para divulgar trabalho artlstico e contribuiu para melhorar as suas capacidades digitais e participativas. Em todo 

o caso acabou para deixar de parte a conta pessoal, para ganhar mais proje,iio
colectiva numa nova conta partilhada com outros colegas.
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